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RESUMO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O presente trabalho consiste em uma analise descritiva dos bens e servicos adquiridos por 
licitacoes na modalidade Pregao pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa (EAFS) no 
periodo de 2005 a 2007. Sendo esta uma pesquisa do tipo exploratoria em forma de estudo 
de caso sobre as contratagoes realizadas pela instituicao, a fim de verificar a economia 
obtida e a satisfagao dos setores envolvidos quanta a qualidade dos bens e servicos 
adquiridos. Atraves de consulta as atas dos pregoes eletronicos realizados pela EAFS foi 
feita uma analise da economia proporcionada a instituicao com a utilizacao dessa 
modalidade licitatoria. Constatou-se uma economia media em todo o periodo de 23,42% do 
preco dos bens e servicos que adquiriu atraves dessa modalidade, em valores essa 
economia supera a consideravel cifra de urn milhao de reais aos cofres da instituicao. 
Posteriormente foi feito uma pesquisa, atraves de questionario, aplicado junto aos setores 
envolvidos na produgao visando identificar a satisfagao ou insatisfacao quanto a qualidade 
dos bens e servicos adquiridos atraves dos pregoes eletronicos realizados pela instituicao, 
constatando-se uma satisfagao de 70% dos entrevistados com os bens e servigos adquiridos 
atraves de pregao eletronico pela instituigao. Diante das hipoteses levantadas foi utilizada 
uma tecnica estatistica buscando a comprovagao das relagoes existentes entre as variaveis 
das hipoteses. Foi realizado urn teste de hipotese, nao-parametrico (Qui-quadrado de 
Pearson) fazendo-se o cruzamento das variaveis que tentam explicar as relagoes existentes, 
comprovando-se que os resultados dos testes apontam para uma signrficativa relagao 
estatistica entre as variaveis, afirmando serem verdadeiras as hipoteses levantadas. 
Concluiu-se, diante dos resultados obtidos, que a instituigao foi eficiente nas contratagoes 
com a redugao dos pregos dos produtos adquiridos e no tocante a qualidade das aquisigoes 
urn consideravel nivel de satisfagao dos setores envolvidos na atividade-fim da instituigao. 

Palavras- Chave: Licitacao. Pregao Eletronico. Escola Agrotecnica Federal de Sousa. 



ABSTRACT zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

The present work consists in a descriptive Analysis of the property and service acquired by 
auctions in the modality trading by the School Agrotecnica Federal of Sousa in the periods of 
2005 to 2007. Being this a research of the exploratory kind in form of case study about the 
contracting realized by the institution, seeking in this context verify the economy obtained 
and the satisfaction of the sectors involved as the quality of the property and service 
acquired. Through consultation to the registers of the electronic trading realized by the EAFS 
was done an analysis of the proportionate economy to the institution with the utilization of 
this modality of competition. It was established a medium economy in all the period of 
23,42% of the price of everything what acquired through this modality, in values this 
economy excel a considerable figure of a million of real to the chests of the institution. 
Subsequently was done a research, through questionnaire, applied together the sectors 
involved in the production aiming to identify the satisfaction or dissatisfaction as the quality of 
the property and service acquired through the electronic trading realized by the institution, 
establishing a satisfaction of 70% of the interviewed with the property and service acquired 
through electronic trading by the institution. Faced the hypotheses raised was utilized a 
statistical technique seeking the proof of the existing relations among the variables of the 
hypotheses. It was realized a test of hypothesis, not-parametric (Chi-Square of Pearson) 
doing the crossing of the variables that try to explain the existing relations, verifying based in 
the results of the tests will exist relation among the variables and will be true the hypotheses 
raised. It was concluded, faced of the results obtained, that the institution was efficient in the 
contracting with the reduction of the prices of the products acquired and according to the 
quality of the acquisitions a considerable level of satisfaction of the sectors involved in the 
Activity-end of the institution. 

Keywords: Auction. Electronic trading. School Agrotecnica Federal of Sousa. 
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1 APRESENTACAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As organizagoes, por menores que sejam, tendem a serem cada vez mais complexas, assim 

pode-se entender que quanto maior uma organizacao, maiores sao as complexidades que 

Ihe sao peculiares. A Administracao Publica nao foge a essa regra, exigindo dos gestores 

governamentais, uma serie de conhecimentos, que se nao ievados em conta, comprometem 

a sua eficiencia. 

No Brasil, os atos administrativos relativos as contratagoes publicas sao regulamentados por 

lei, visando disciplinar o uso do dinheiro publico, tornar o processo mais democratico e 

proporcionar economia aos cofres publicos. 

A Constituicao Federal de 1988, em seu artigo 37, inciso XXI estabelece que as compras e 

alienagoes publicas devam ser contratadas mediante processo de licitagao publica que 

assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes. Regulamentando tal dispositivo, 

expresso na Constituicao Federal, foi sancionada em 21 de Junho de 1993 a Lei N°. 

8.666/93 (lei de licitagoes) que regulamenta as licitacoes e contratos administrativos 

pertinentes a obras, servigos, inclusive de publicidade, compras, alienagoes e locagoes no 

ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

A referida lei estabelece cinco modalidades de licitagao que sao: a concorrencia, a tomada 

de pregos, o convite, o concurso e o leilao. Nos ultimos anos, uma nova modalidade de 

licitagao foi instituida pelo Governo Federal, a modalidade denominada pregao, visando 

atribuir simplicidade e celeridade nas licitagoes da area federal, para aquisigao de bens e 

servigos comuns. Instituida inicialmente pela Medida Provisoria n° 2.026 de 04 de maio de 

2000, revogada posteriormente, atualmente regida pela Lei 10.520/02 e pelo Decreto 

5.450/05 que regulamenta sua versao eletronica e torna obrigatoria a sua utilizagao para 

aquisigao de bens e servigos comuns. 

As licitagoes publicas sao instrumentos em favor do bem comum de todos, se realizadas 

dentro dos preceitos da legalidade. Portanto, os gestores governamentais deverao utilizar-se 

dos princlpios da eficiencia, eficacia e economicidade, para que dessa forma a aplicagao dos 

recursos atenda os anseios e o bem comum da coletividade. 

O trabalho destina-se em uma analise descritiva das aquisigoes por licitagoes na modalidade 

pregao, realizadas pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa (EAFS) no periodo de 2005 a 

2007, verificando a quantidade de pregoes eletronicos realizados a economicidade dessas 

contratagoes e a satisfagao dos setores envolvidos na produgao quanto a qualidade dos 

bens e servigos adquiridos atraves do pregao eletronico. 
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1.1 Problema zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

As contratagoes publicas sempre foram alvo de muitos questionamentos em nosso contexto 

administrative Mesmo sendo tais atos administrativos regidos pela norma juridica que torna 

obrigatoria a realizacao de licitagoes procedendo as contratagoes publicas, salvo excegoes 

previstas na propria lei de licitagoes, esses procedimentos continuam tendo a sua eficiencia 

questionada por alguns criticos, conforme podemos destacar nas palavras de Damiani 

(2005) "Em geral, a corrupgao permeia os processos licitatorios, assim como diversas 

atividades da Administracao Publica. Desta forma, atitudes devem ser tomadas para 

prevenir e combater tais atos que prejudicam o desenvolvimento do pais". 

Entretanto novos dispositivos juridicos surgiram na busca continua de aperfeigoar os 

processos licitatorios, dentre eles pode-se destacar a criagao de uma nova modalidade de 

licitagao, o pregao, instituida pelo Decreto n° 2.026/00 de 04 de Maio de 2000, editada pela 

Lei 10.520/02, tendo a sua versao eletronica e a obrigatoriedade de sua utilizagao para 

aquisigao de bens e servigos comuns regulamentada pelo Decreto 5.450/05. Visto por muitos 

como urn significativo avango rumo a eficiencia nas licitagoes publicas, o pregao eletronico 

vem sendo a principal forma de contratagao de bens e servigos comuns na esfera federal. 

O presente trabalho consiste em realizar uma Analise descritiva, das aquisigoes atraves de 

licitagoes na modalidade pregao, realizadas pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa no 

periodo de 2005 a 2007. Buscando nesse contexto verificar "Qual a economia obtida com a 

sua utilizagao e a satisfagao dos setores envolvidos na produgio quanto a qualidade dos 

bens e servigos adquiridos atraves dos pregoes eletronicos realizados pela Escola 

Agrotecnica Federal de Sousa no periodo de 2005 a 2007?". 

1.2 Justificativa 

Observa-se nos dias atuais que a sociedade esta mais exigente quanto aos servicos 

prestados pelos entes governamentais. Dessa forma, a relevancia do tema pode ser visto 

pela importancia da gestao da aplicagao dos recursos e se esta aplicagao atinge realmente 

seus objetivos fundamentals que e a satisfagao das necessidades coletivas. 

Entretanto entende-se que a abordagem sobre o tema escolhido seja relevante, porque em 

face da ma aplicagao dos recursos publicos por parte dos administradores nas diferentes 

esferas governamentais, e processos licitatorios eivados de vicios que acabam 

comprometendo o desempenho da maquina administrativa. Faz-se necessario que 

estudantes, empresarios, comerciantes e a sociedade de urn modo geral, participantes ou 

nao dos processos licitatorios, estejam atentos as contratagoes publicas, sendo de 
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fundamental importancia estudar e averiguar a forma como os entes publicos realizam suas 

contratagoes, na busca de meios que a tornem mais eficientes. 

Visando simplificar e dar mais agilidade as contratacoes de bens e servigos comuns o 

Governo Federal publicou em 1° de junho de 2005 o Decreto 5.450/05 tornando obrigatoria a 

utilizagao do pregao preferencialmente na sua versao eletronica para aquisigao de bens e 

servigos comuns em todas as esferas administrativas. 

Com a entrada em vigor do referido decreto a utilizagao dessa modalidade tern crescido 

principalmente na esfera federal, nao diferente, a instituigao em estudo, a Escola Agrotecnica 

Federal de Sousa, instituigao de ensino que presta relevantes servigos na area educacional e 

profissionalizante, com impacto social na regiao, tern realizado muitas das suas contratagoes 

atraves dessa modalidade licitatoria, onde, verificou-se, os pregoes eletronicos realizados no 

periodo de 2005 a 2007 sob o efeito da vigencia do referido decreto. 

Como em todas as outras relagoes comerciais, nas mais diversas areas, tambem no campo 

das contratagoes publicas, deve-se destacar a importancia do trabalho do contabilista, 

fornecendo informagoes necessarias tanto aos entes publicos contratantes como para as 

empresas contratadas. Uma vez que as demonstragoes contabeis comprovam a qualificagao 

economico-financeira da empresa, requisito para a sua participagao nos processos 

licitatorios, como tambem a regularidade fiscal, entre outros. 

Sobretudo, em toda a organizagao financeira dos entes publicos desde a elaboragao dos 

orgamentos, previsao de receitas, execugao de despesas, projetos, convenios e prestagao 

de contas em geral, s io imprescindiveis a elaboragao dos registros contabeis observadas as 

formalidades legais. 

Nesse contexto, o presente trabalho realiza urn estudo sobre as licitagoes da modalidade 

pregao, em sua versao eletronica, realizadas pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa no 

periodo de 2005 a 2007, com o intuito de verificar a economicidade obtida pela instituigao e a 

satisfagao dos setores envolvidos na produgao quanto a qualidade dos bens e servicos 

contratados atraves dessa modalidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3 Objetivos zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.3.1 Objetivo geral 

Analisar as aquisigoes por licitagoes, na modalidade pregao realizadas pela Escola 

Agrotecnica Federal de Sousa apos a vigencia do Decreto 5.450/05. 

1.3.2 Objetivos especificos 
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• Verificar a quantidade de licitagoes, na modalidade pregao, efetuadas pela EAFS no 

periodo da pesquisa; 

• Analisar se a utilizagao do pregao eletronico proporcionou economia as 

contratagoes efetuadas pela EAFS no periodo de 2005 a 2007; 

• Analisar a satisfagao dos setores envolvidos na produgao quanto a qualidade dos 

bens e servigos adquiridos atraves dos pregoes eletronicos realizados pela EAFS; 

• Identificar quais as vantagens e desvantagens do Pregao eletronico. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4 Procedimentos Metodologicos 

Para atingir os objetivos do trabalho foi feita uma pesquisa bibliografica em diversas obras, 

relacionadas a administracao publica: a Lei 8.666/93 e alteragoes, a Lei 10.520/2002 e o 

decreto 5.450/05. Diante do exposto, o trabalho direciona-se a uma analise economica e 

descritiva dos bens e servigos contratados atraves de pregao eletronico pela Escola 

Agrotecnica Federal de Sousa no periodo de 2005 a 2007. 

Buscando fazer urn estudo de caso das aquisigoes atraves de pregao eletronico, realizadas 

pela instituicao em analise, atraves de consulta as atas dos pregoes foi feito urn 

levantamento comparando-se os valores de referencia ou estimado com os valores 

contratados, obtendo-se o resultado econdmico-financeiro do processo de contratagao. 

Finalmente foi aplicado urn questionario, contendo 10 perguntas fechadas, em diversos 

setores aos responsaveis direto ou indiretamente envolvidos na atividade fim da instituigao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

1.4.1 Classificagao da pesquisa 

a) Quanto aos procedimentos: 

Esta pesquisa classifica-se como estudo de caso, Bruyne, Herman e schoutheete citados 

por Beuren (2006, p. 84) afirmam que: 

O estudo de caso justifies sua importancia por reunir informacoes 
numerosas e detalhadas com vista em apreender a totalidade de uma 
situacao. A riqueza das informacoes detalhadas auxilia num maior 
conhecimento e numa possfvel resolucao de problemas relacionados ao 
assunto estudado. 

Portanto, o estudo teve a preocupagao em analisar as atas dos pregoes eletronicos 

realizados pela instituigao, verificando a economia obtida com a utilizagao dessa modalidade 

licitatoria. E atraves dos resultados dos questionarios aplicados junto aos setores avaliar o 

nivel de satisfagao dos setores no tocante a qualidade dos bens e servigos contratados. 

b) Quanto aos meios: 
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Quanto aos meios esta pesquisa classifica-se como bibliografica. De acordo com o 

entendimento de Souza (2007, p. 40) a pesquisa bibliografica "consiste na obtencao de 

dados atraves de fontes secundarias, utiliza como fontes de coleta de dados materiais 

publicados, como: livros, periodicos cientificos, revistas, jornais, teses, dissertacoes, 

materiais cartograficos e meios audiovisuais, etc.". Esta pesquisa utiliza-se como fontes 

referenciais os dados obtidos atraves de consultas as atas dos pregoes eletronicos 

realizados pela instituicao no periodo analisado, e os resultados dos questionarios aplicados 

junto aos setores envolvidos na atividade-fim da instituicao. 

c) Quanto aos fins: 

A presente pesquisa tambem se classifica com exploratoria, este tipo de pesquisa tern por 

finalidade, especialmente quando se trata de pesquisa bibliografica, proporcionar maiores 

informacoes sobre determinado assunto; facilitar a delimitagao de uma tematica de estudo. 

Como assim descreve Gil (1999) citado por Beuren (2006, P. 80): "a pesquisa exploratoria e 

desenvolvida no sentido de proporcionar uma visao geral acerca de determinado fato [...]". 

14.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Universe- da pesquisa 

27 setores compoem a estrutura funcional da instituicao estudada 

1.4.3 Amostra da pesquisa 

Participaram da pesquisa 20 setores respondendo os questionarios, caracterizando uma 

amostra percentual de 74,07%. 

1.4.3 Hipoteses 

Foi aplicado urn questionario junto aos setores envolvidos na atividade-fim da instituigao 

com o objetivo de avaliar a satisfagao dos setores no tocante aos bens e servigos 

adquiridos. Por fim foi feito urn teste de hipotese, na qual foram levantadas as seguintes 

argumentagoes: 

HIP6TESE 1: 

Ha relagao entre o nivel de satisfagao dos bens/servigos adquiridos e a qualidade dos 

mesmos?. 

HIPOTESE 2: 

Existe relagao entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas tecnicas de 

qualidade?. 

Diante das hipoteses levantadas utilizou-se uma tecnica estatistica nao parametrica, o teste 

qui-quadrado ou qui-quadrado de Pearson, foi feita a tabulagao dos dados atraves do 
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programa SSPS versao 13.0 disponibilizado na internet, realizando o cruzamento das 

variaveis que tentam explicar as relagoes existentes de acordo com o grau de significancia 

estatistica ou maxima probabilidade de erro de 5%. 
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2 FUNDAMENTACAO TEORICA 

2.1 A Administracao publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A Administracao publica pode ser definida como urn conjunto de orgaos, com fungoes 

institucionais, atraves dos quais o estado exerce suas fungoes sociais, sempre com a 

finalidade publica. Para Mello (1979, p. 27) "administrar e gerir os servigos publicos; significa 

nao so prestar servigo utiliza-Io, como tambem, dirigir, govemar, exercer a vontade com o 

objetivo de obter urn resultado util". No entendimento de Alexandrino e Paulo (2003, p. 15), a 

Administragao Publica, em sentido formal, pode ser conceituada: 

Administracao Publica e urn conjunto de agentes, orgaos e pessoas 
juridicas destinadas a execucao das atividades administrativas. Nesse 
sentido, a Administracao Publica corresponde a todo o aparelhamento de 
que dispoe o Estado para a consecucao das pollticas tragadas pelo 
Governo. 

A Administracao Publica, na sua natureza, revela-se como urn encargo de defesa, 

conservagao e aprimoramento dos bens, servigos e interesses da coletividade. Meirelles 

(1996, p. 59) define Administragao Publica como sendo "todo aparelhamento do Estado, 

preordenado a realizacao de seus servigos, visando a satisfagao das necessidades 

coletivas". 

O estudo da administragao publica em geral, incluindo sua estrutura, organizagao e o 

funcionamento das suas atividades devem ter sempre seu ponto de partida no concerto de 

estado, ja que e um estado democratico de direito juridicamente organizado devendo 

obedecer a suas proprias leis. 

O Estado e constituido de tres elementos originarios e indissociaveis: Povo, Territorio e 

Governo soberano. Sendo o povo componente humano do estado; Territorio, a sua base 

fisica e Governo soberano, o elemento condutor do estado, que detem e exerce o poder 

absoluto de auto-organizagao. Poder, esse, que deve sempre e impreterivelmente ser 

emanado do povo. So assim, faz sentido a existencia do Estado, que deve voltar toda a sua 

estrutura para o povo, sendo seu insubstituivel objetivo, a satisfagao das necessidades 

coletivas atraves dos servigos publicos ou de utilidade publica. 

Sao tres os poderes do estado brasileiro: o Legislativo, o Executivo e o Judiciario. Sendo 

entre eles distribuidas as fungoes estatais, rezando a nossa constituigao, a independencia e 

que sejam harmonicos e coordenados no seu funcionamento, mesmo porque o poder estatal 

e uno e indivisivel, resultante da integragao entre os mesmos, consagrados na Constituicao 

de 1988 em seu Art. 2°, onde se ve textualmente: "Sao Poderes da Uniao, independentes e 

harmonicos entre si, o Legislativo, o Executivo e o Judiciario". 
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2.1.1 Objetivos da coisa publica zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Dentre as finalidades da administracao publica, pode-se destacar a satisfagao das 

necessidades coletivas, proporcionar o bem estar do cidadao, e a melhor satisfagao das 

carencias e necessidades sociais. A administracao publica no Brasil subdivide-se em quatro 

esferas, com jurisdigao limitada a extensao de seu territorio: Uniao, Estados, Distrito Federal 

e Municipios conforme disposto na Constituicao Federal em seu Art. 18 "A organizagao 

politico-administrativa da republica federativa do Brasil compreende a Uniao, os Estados o 

Distrito Federal e os Municipios, todos autonomos, nos termos desta constituicao". 

Nesse contexto, verifica-se a existencia de uma intima sintonia entre a administragao 

publica e o servigo publico, fazendo pressupor que a execugao deste seja feita 

privativamente por aquela, diretamente, ou atraves de delegagao a terceiros, bem assim 

conceitua Jesse citado por Kohama (1991, p. 27), "o fim do estado e organizar e fazer 

funcionar os servigos publicos". 

Concerto semelhante descreve Mello citado por Kohama (1991, p. 28) "O interesse publico 

que a administracao incumbe zelar encontra-se acima de quaisquer outros e, para ela tern o 

sentido de dever, de obrigagao. E obrigado a desenvolver a atividade continua, compelida a 

perseguir sua finalidade publica". Fica, entao, evidenciada a obrigagao da administracao 

publica em manter e fazer funcionar os servicos publicos, sendo sua responsabilidade o 

bom funcionamento e a continuidade dos servigos essenciais, sendo esses, fruto de extrema 

e ininterrupta necessidade da populagao. 

As formas como os gestores publicos devem proceder no tocante aos entes publicos, no 

Brasil, vem sendo disciplinada em forma de leis. Uma vez que nao ha liberdade pessoal do 

administrador publico como, por exemplo, em empresas privadas onde o administrador pode 

fazer tudo o que a lei nao proiba. Na administracao publica, o gestor so pode fazer aquilo 

que a lei permite, ou seja, tern que existir embasamento legal autorizando o ato 

administrative sob pena de nulidade. Ficando assim evidenciada, uma grande diferenga 

entre a administragao publica e a particular. Sendo assim muito bem definida por Meirelles 

citado por Kohama (1991, p. 28) "Na administracao publica nao ha liberdade pessoal. 

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

administragao publica so e permitido fazer o que a lei autoriza". 

2.1.1.1 Organizagao da Administragao Publica 

Para exercer ou colocar a disposigao da coletividade o conjunto de atividade e de bens, 

visando abranger e proporcionar o maior grau possivel de bem-estar social ou da 

prosperidade publica, o Estado, aqui entendido como a organizagao do poder publico da 
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comunidade nacional, distribui-se em tres fungoes essenciais, quais sejam: funcao normativa 

ou legislativa; funcao administrativa ou executiva e funcao judiciaria. Conforme estabelece a 

Constituigao Federal de 1988 em seu Art, 2° "sao poderes da uniao, independentes e 

harmonicos entre si, o Legislativo o Executivo e o Judiciario". 

O campo de atuagao da Administracao Publica, conforme delineado pela organizagao da 

execugao dos servigos compreende os orgaos da Administracao Direta ou Centralizada e os 

da Administragao Indireta ou Descentralizada. 

A administragao direta ou centralizada e a constrtuida dos servigos integrados na estrutura 

administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios, no ambito federal; do Gabinete 

do Governador e Secretarias de Estado, no ambito estadual, e, na administragao municipal 

deve seguir estrutura semelhante, ou seja, administracao direta e aquela que se encontra 

integrada e ligada, na estrutura organizacional, diretamente ao chefe do Poder Executivo. 

A administragao indireta ou descentralizada sao aquelas atividades administrativas 

caracterizadas como servigo publico ou de interesse publico, transferida ou deslocada do 

Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja criagao e por ele autorizada. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2 A Licitagao Publica: conceitos basicos 

Licitacao e o procedimento administrativo, exigido por lei, para que os entes publicos 

possam comprar vender ou locar bens, realizar obras e adquirir servigos, segundo 

condigoes previamente estipuladas, visando selecionar a melhor proposta para celebrar urn 

contrato, conciliando os recursos orgamentarios disponibilizados para tal finalidade e a 

promogao do interesse publico. As licitagoes publicas tern sua obrigatoriedade explicitas na 

Constituigao Federal em seu Art. 37, XXI cujo texto enseja: 

Ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servicos, 
compras e alienagoes serao contratados mediante processo de licitacao 
publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelegam obrigacoes de pagamento, mantidas as 
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
as exigencias de qualificacao tecnica e economica indispensaveis a garantia 
do cumprimento das obrigacoes. 

Seguindo as disposigoes contidas no citado artigo da Constituigao Federal, a Lei 8.666/93, a 

chamada lei de licitagoes e contratos publicos entra em vigor em 21 de junho de 1993, com 

o intuito de disciplinar os negocios do Estado no campo das obras, aquisigoes e servigos 

publicos, negocios estes frutos de muitas denuncias de irregularidades. A respeito das 

licitagoes publicas Meirelles (2003, p. 25) conceitua: 
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0 procedimento administrative- mediante o qual a Administragao Publica 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Visa 
propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 
Publico, dentro dos padroes previamente estabelecidos pela Administragao, 
e atua como fator de eficiencia e moralidade nos negocios administrativos. 

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

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

Licitante e a pessoa, fisica ou juridica, que se habilita para participar do processo licitatorio, 

atendendo ao ato da convocacao. Embora a licitagao publica, pelo carater competitivo que 

deve ensejar, seja aberta a participagao de todos que preencham os requisitos do edital, 

existem impedimentos previstos na propria lei de licitagoes (Lei 8.666/93) que especifica as 

proibigoes de licitar com a administracao: 

Art. 9° Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitagao ou da 
execugao de obra ou servigo e do fornecimento de bens a eles necessarios: 
1 - o autor do projeto, basico ou executivo, pessoa fisica ou juridica; 
I I - empresa, isoladamente ou em consorcio, responsavel pela elaboragao 
do projeto basico ou executivo ou da qual o autor do projeto seja dirigente, 
gerente, acionista ou detentor de mais de 5% (cinco por cento) do capital 
com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou subcontratado; 
III - servidor ou dirigente de drgao ou entidade contratante ou responsavel 
pela licitagao. 
§ 1° E permitida a participagao do autor do projeto ou da empresa a que se 
refere o inciso II deste artigo, na licitagao de obra ou servigo, ou na 
execugao, como consultor ou tecnico, nas fungoes de fiscalizagao, 
supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a servigo da Administragao 
interessada. 

A realizagao de uma licitagao exige uma serie de procedimentos e requisitos, que se nao 

observados pela administragao geram distorgoes no processo que podem culminar com a 

sua anulagao, a Lei 8.666/93 assim define os requisitos necessarios as licitagoes para 

realizagao de obras, servigos e compras: 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T-
§ 2° As obras e os servigos somente poderao ser licitados quando: 
I - houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponfvel 
para exame dos interessados em participar do processo licitatorio; 
II - existir orgamento detalhado em planilhas que expressem a composigao 
de todos os seus custos unitarios; 
I I I - houver previsao de recursos orgamentarios que assegurem o 
pagamento das obrigagoes decorrentes de obras ou servigos a serem 
executadas no exercicio financeiro em curso, de acordo com o respectivo 
cronograma; 
IV - o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas 
no Piano Plurianual de que trata o art. 165 da Constituigao Federal, quando 
for o caso. 
Art. 15 
§ 7° Nas compras deverao ser observadas, ainda: 
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I - a especificagao completa do bem a ser adquirido sem indicacao de 
marca; 
I I - a definigao das unidades e das quantidades a serem adquiridas em 
funcao do consumo e utilizagao provaveis, cuja estimativa sera obtida, 
sempre que possivel, mediante adequadas tecnicas quantitativas de 
estimagao; 
I I I - as condigoes de guarda e armazenamento que nao permitam a 
deterioragao do material. 

Fases da licitacao previstas na Lei 8.666/93: 

• Fase interna: inicia-se na reparticao interessada, com a abertura do processo em que a 

autoridade determina sua realizagao. E definido o objeto e indicado os recursos habeis 

para a despesa. 

• Fase externa: desenvolve-se atraves de: audiencia publica; edital ou carta convite; 

recebimento da documentagao e propostas; habilitagao (Abertura dos envelopes 

contendo documentos para habilitagao); julgamento das propostas (Abertura dos 

envelopes contendo as propostas); adjudicagao e homologagao. 

As licitagoes publicas so podem ser desfeitas de duas formas: 

a) Anulacao: pressupoe a ilegalidade no procedimento, podera ocorrer quando houver 

ilegalidade de oficio ou por provocaeao de terceiros, mediante parecer escrito e 

devidamente fundamentado direcionado a autoridade competente. 

b) Revoqacao: fundamenta-se em conveniencia e oportunidade, sua fundamentagao deve 

ser posterior a abertura da licitagao e somente podera ocorrer por razoes de interesse 

publico decorrente de fato superveniente devidamente comprovado, pertinente e suficiente 

para justificar tal conduta. 

Tais procedimentos sao assim definidos nas palavras de Castro (2007): 

A licitagao podera ser revogada ou anulada. Revoga-se o que e licito, mas 
nao e conveniente ao interesse publico. Anula-se o que e "(legal. A 
revogagao ou a anulagao podem ocorrer na instancia administrativa ou na 
esfera judiciaria, devendo ser amplamente justificadas e passiveis de 
recurso administrative 

2.2,1 Finalidades, principios e objeto da licitagao 

A obtengao do contrato mais vantajoso, ou o melhor negocio para a administragao publica 

implica na finalidade principal da licitagao. A licitagao e o procedimento administrativo 

atraves do qual os entes publicos analisam as propostas apresentadas e selecionam a que 

melhor corresponde ao interesse publico. A Lei 8666/93 em seu Art. 3° define sua finalidade: 
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A licitagao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao e 
sera processada e julgada em estrita conformidade com os princfpios 
basicos da legalidade, da impessoalidade, da moraiidade, da igualdade, da 
publicidade, da probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento 
convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihes sao correlatos. 

A referida lei, tambem reforca os principios ja previstos na Constituigao, que devem 

nortear a administragao publica, no tocante as compras e alienagoes, qualquer que seja a 

sua modalidade, que sao: 

• Procedimento formal; 

• Publicidade de seus atos; 

• Igualdade entre os licitantes; 

• Sigilo na apresentagao das propostas; 

• Vinculagao ao edital ou convite; 

• Julgamento objetivo; 

• Adjudicagao compulsoria ao vencedor; 

• Probidade administrativa. 

O objeto da licitagao devera ser convenientemente definido no edital ou no convite para que 

os licitantes possam atender fielmente ao desejo do poder publico. Licitagao sem 

caracterizagao de seu objeto e nula porque dificulta a apresentagao das propostas e 

compromete a lisura do julgamento e a execugao do contrato subsequente, sendo inclusive 

obrigatorio, a apresentagao de projeto basico aprovado pela autoridade competente e 

disponivel para exame de interessados, no caso de obras e servigos. 

O objeto a ser contratado pode ser imediato (a selegao de determinada proposta que melhor 

atenda aos interesses da administragao). Ou o mediato que pode ser: obra certa, servigo, 

compra, alienagao, locagao ou prestagsio de servigos, devendo estar especificado no edital 

ou convite e no contrato a descrigao minuciosa do objeto a ser contratado, forma e prazos 

de entrega, forma de pagamento e todas as condigoes necessarias a execugao do contrato. 

2.2.2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Habilitagao para licitagoes 

Embora existam excegoes, qualquer pessoa ou empresa pode participar de uma licitagao, 

(Micro, Pequena, Media ou de grande porte e ate pessoa fisica), para tanto, deve retirar o 

edital (ou Ato Convocatorio) onde se encontram as regras do certame, verificar os requisitos 

para tal, e tern que comprovar documentalmente para efeitos de habilitagao o exigido no Art. 

27 da Lei 8666/93: 
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Art. 27. Para a habilitagao nas licitagoes exigir-se-a dos interessados, 
exclusivamente, documentacao relativa a: 
I - habilitagao juridica; 
II - qualificagao tecnica; 
III - qualificagao economico-financeira; 
IV - regularidade fiscal. 
V - cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao 
Federal. (Incluido pela Lei n° 9.854. de 1999) "Proibigao de trabalho 
noturno, perigoso ou insalubre a menores de dezoito e de qualquer trabalho 
a menores de dezesseis anos, salvo na condigao de aprendiz, a partir dos 
quatorze anos". 

A empresa interessada podera se cadastrar previamente em qualquer orgao publico, para 

tanto, tera obrigatoriamente que comprovar documentalmente todas as exigencias do citado 

artigo, ficando habilitada a participar das licitagoes do respectivo orgao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.3 Tipos, Modalidades e Publicidade das licitagoes 

Inicialmente, a Lei 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que instifuiu as licitagoes publicas 

estabeleceu tres tipos e cinco modalidades de licitagoes, podendo os certames serem 

realizados atraves do tipo: menor prego, melhor tecnica e tecnica e prego. Acrescido 

posteriormente o tipo maior lance ou oferta, (Lei n°. 8.883/94). Nas modalidades: 

concorrencia, tomada de pregos, convite, concurso e leilao, posteriormente sendo criada 

uma nova modalidade denominada pregao, instituida inicialmente pela Medida Provisoria n° 

2.026, de 04 de maio de 2000. 

A administragao deve utilizar-se dos criterios determinados pela lei para escolha da 

modalidade de licitagao a ser utilizada. 

2.2.3.1 tipos de licitacoes 

A de menor prego; neste tipo de licitacao, o que se objetiva e a vantagem economica na 

obtengao da obra, servigo ou compra, sendo o objeto de rotina, a tecnica uniforme e a 

qualidade padronizada. Para tanto, a administragao nao utiliza qualquer outro fator para o 

julgamento das propostas, somente considerando as vantagens economicas constantes das 

ofertas, satisfazendo ao prescrito no edital. Basta, pois, que o objeto cumpra as finalidades 

editalicias e oferega o melhor prego, para que merega a escolha e o contrato com a 

administragao publica. 

A de melhor tecnica; o tipo "melhor tecnica", que constitui "excegao", leva em consideragao, 

primeiramente, a obra, servigo ou material mais adequado e perfeito. Justifica-se a adogao 

de tal tipo para obras, servigos ou fornecimentos de alta complexidade e especializagao, isto 

e, que nao ha padronizacao na tecnica ou na qualidade, tais como podemos citar 

empreendimentos que exigem tecnologia avangada. 
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Apos a fase de escolha do licitante possuidor da melhor tecnica, negociam-se as condic5es 

propostas, com base nos orcamentos detalhados apresentados e tendo como referenda 

limite a proposta de menor prego apresentada entre as licitantes que obtiveram a 

valorizacao minima. Em havendo impasse nessa negociacao, procede-se a negociacao com 

os demais proponentes, por ordem de classificacao tecnica, ate que se chegue a urn acordo 

para a contratacao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A de tecnica e prego; caracteriza-se por combinar os dois fatores. A tecnica e relevante, 

mais o prego deve tambem ser considerado no julgamento. A administracao deve escolher a 

proposta mais vantajosa economicamente, mas segundo criterios minimos de tecnica 

exigidos no edital. 

A licitagao que utiliza o tipo "tecnica e prego" deve igualmente a de "melhor tecnica", estar 

restrita aos servigos de natureza intelectual. Difere, contudo, porque, na de "melhor tecnica", 

a tecnica e fator preponderante, negociando-se o prego posteriormente, enquanto na 

"tecnica e prego", aglutinamos os dois fatores, fazendo a classificacao pela media 

ponderada das propostas tecnica e prego. Por conseguinte, independentemente de 

apresentarem melhor prego, as propostas que nao satisfizerem limites minimos de tecnica, 

serao desclassificadas. 

Maior lance ou oferta; resultado de uma inovagao na lei de licitacoes e contratos publicos 

(Lei n°. 8.666/93), introduzida pela lei que Ihe alterou (Lei n°. 8.883/94). Destina-se aos 

casos de alienagao de bens ou concessao de direito real de uso, tornando expresso em lei o 

que o estatuto anterior trazia de forma apenas implicita. Veio atender tambem as 

peculiaridades da modalidade leilao, qual seja a alienagao de imoveis que a administragao 

tenha adquirido atraves de agao judicial ou de dagao em pagamento. 

2.2.3.2 Modalidades de licitacoes 

Cada licitagao tern urn aspecto ou caracteristica, denominada "modalidade" a qual, sera 

determinada em funcao do limite autorizado por lei, do valor estimado da contratacao. 

Portanto, para cada uma dessas modalidades de licitagao: convite, tomada de pregos e 

concorrencia, existira sempre um limite de valor o qual, nao podera em hipotese alguma, ser 

ultrapassado. Nas demais modalidades qualquer que seja o valor estimado, devendo ser 

observadas as caracteristicas definidas pela lei de licitagoes para a utilizagao de cada 

modalidade: 
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a) Concorrencia: 

Modalidade adequada para contratagoes de grande valor, no caso de compras para obras e 

servigos de engenharia com valor estimado acima de R$ 1.500.000,00 e para compras e 

servigos que nao de engenharia com valor estimado acima de R$ 650.000,00. 

Concorrencia na definigao ofertada por Castro (2007, p.20) "Modalidade da qual podem 

participar quaisquer interessados que na fase de habilitagao preliminar comprovem possuir 

requisitos minimos de qualificagao exigidos no edital para execugao do objeto da licitagao". 

b) Tomada de precos: 

Modalidade adequada para contratacoes de vulto medio, no caso de compras para obras e 

servigos de engenharia com valor estimado ate R$ 1.500.000,00 e para compras e servigos 

que nao de engenharia com valor estimado ate R$ 650.000,00 

Castro (2007, p.20) oferta a seguinte definigao sobre tomada de pregos "Modalidade 

realizada entre interessados devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as 

condigoes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 

propostas, observada a necessaria qualificagao". Portanto, somente podera participar da 

licitagao, o interessado que se encontrar devidamente cadastrado ou, que apresentar todos 

os documentos para cadastramento no citado prazo. 

c) Convite: 

- para obras e servigos de engenharia com valor estimado ate R$ 150.000,00 

- para compras e servicos que nao de engenharia com valor estimado ate R$ 80.000,00 

Na concepgao de Castro (2007, p.20) convite e a "Modalidade realizada entre interessados 

do ramo de que trata o objeto da licitacao, escolhidos e convidados em numero minimo de 

tres pela Administragao". Portanto, somente poderao participar do convite, as empresas 

convidadas ou, aquela que, ja cadastrada manifestar interesse, ou ainda, quern nao for 

cadastrado, cadastrar-se em ate 24 horas antes de sua abertura. Normalmente, nao ha a 

fase de habilitagao, porem, a Administragao devera exigir sempre, Certidao Negativa de 

Debitos do INSS (Instituto Nacional se Seguridade Social) e FGTS (Fundo de Garantia por 

Tempo de Servigo) para comprovagao da regularidade para com a seguridade social. 

Pode a administragao, a seu criterio, nos casos em que couber a modalidade carta convite, 

utilizar a modalidade tomada de pregos e em qualquer caso a modalidade concorrencia. Em 

qualquer caso aplica-se sempre a seguinte regra, referindo-se aos valores mencionados 

para essas modalidades de licitagao: O maior substitui sempre o menor e o menor nunca 

podera substituir o maior, conforme estabelece a Lei 8.666/93: 
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Art. 23 
§ 1° As obras, servigos e compras efetuadas pela administragao serao 
divididas em tantas parcelas quantas se comprovarem tecnica e 
economicamente viaveis, procedendo-se a licitagao com vistas ao melhor 
aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a ampliagao da 
competitividade, sem perda da economia de escala. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
§ 2° Na execugao de obras e servigos e nas compras de bens, parceladas 
nos termos do paragrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da 
obra, servigo ou compra, ha de corresponder licitagao distinta, preservada a 
modalidade pertinente para a execugao do objeto em licitagao. 
§ 3° A concorrencia e a modalidade de licitagao cabivel, qualquer que seja 
o valor de seu objeto, tanto na compra ou alienagao de bens imoveis, 
ressalvado o disposto no art. 19, como nas concessoes de direito real de 
uso e nas licitagoes internacionais, admitindo-se neste ultimo caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de pregos, quando o orgao ou 
entidade dispuser de cadastro internacional de fornecedores ou o convite, 
quando nao houver fornecedor do bem ou servigo no Pais. 
§ 4 s Nos casos em que couber convite, a Administragao podera utilizar a 
tomada de pregos e, em qualquer caso, a concorrencia. 
§ 5 a E vedada a utilizagao da modalidade "convite" ou "tomada de pregos", 
conforme o caso, para 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, sempre que o somatorio de 
seus valores caracterizar o caso de "tomada de pregos" ou "concorrencia", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza especffica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 
de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servigo. 

d) Concurso: 

E comumente utilizado na selegao de projetos, onde se busca a melhor tecnica e nao o 

menor prego, como tambem para a contratacao de pessoal para o efetivo do servigo publico. 

O concurso pode ser realizado qualquer que seja o valor, pois a lei nao preve qualquer 

limite. O concurso definido nas palavras de Castro (2007, p.20) "E a modalidade de licitagao 

destinada a escolha de trabalho tecnico, cientifico ou artistico, ou seja, para trabalhos que 

exijam uma criagao intelectual. Tambem e utilizada para a escolha de projetos 

arquitetonicos". 

e) Leilao: 

No leilao a administracao publica faz previamente uma avaliagao dos bens a serem 

leiloados, para serem arrematados por quaisquer interessados, com lances a partir do prego 

minimo a ser ofertado constante no ed'rtal. Indispensavel se faz ainda que o edital descreva 

os bens, possibilitando sua perfeita identificagao. Deve, alem disso, indicar o local onde se 

encontram, possibilitando o exame por parte dos interessados. O dia, horario e local do 

pregao tambem sao especificados pelo instrumento convocatorio. No leilao ao contrario das 

outras modalidades de licitacoes a administragao pretende vender determinado bem pelo 

melhor prego possfvel sendo assim muito bem conceituado por Castro (2007, p.20): 
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O leilao e a modalidade de licitagao na qual podem participar quaisquer 
interessados e devera ser utilizada predominantemente para a venda de 
bens moveis inservfveis, salientando-se que esses nao sao, 
necessariamente, bens deteriorados, cabendo tambem para os casos de 
bens que nao tern mais utilidade para a Administragao Publica. Cabera, 
ainda, para a venda de bens semoventes (cavalos, bois, etc.). 

Para o leilao nao se exige qualquer tipo de habilitagao previa dos licitantes, tendo em vista 

que a venda e feita a vista ou em curto prazo. Admite-se, entretanto, a exigencia, quando o 

pagamento nao for todo a vista, de urn deposito percentual do prego, servindo como 

garantia. Os lances no leilao deverao ser verbais, configurando uma disputa publica entre os 

ofertantes, enquanto durar o pregao. Aquele que, ao final, oferecer maior lance, de valor 

igual ou superior ao avaliado previamente, arremata o objeto da licitagao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

f) Pregao: 

Pregao e a modalidade de licitagao introduzida pelo Decreto Federal n 0 3.555, o qual 

estabelece normas e procedimentos relativos a essa modalidade, destinada a aquisigao de 

bens e servigos comuns, no ambito da Uniao, (estendida posteriormente aos outros entes da 

federagao atraves da Lei 10.520/02) qualquer que seja o seu valor. 

No pregao a disputa e feita em sessao Publica, por meios de propostas de pregos escritos e 

lances verbais. Tern o objetivo de, garantir, por meio de disputa entre os interessados, a 

compra mais economica, segura e eficiente. O pregao pode ser realizado de forma 

presencial ou eletronica atraves dos sites governamentais especializados, nao se trata de 

duas modalidades distintas, mais sim de formas diferentes de serem realizadas as mesmas 

modalidades. 

Sua versao presencial e definida pelo Decreto 3.555/00 em seu Art. 2°. "Pregao e a 

modalidade de licitacao em que a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns e 

feita em sessao publica, por meio de propostas de pregos escritas e lances verbais". O 

Decreto 5.450/05 em seu Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 2° trouxe urn novo concerto do pregao, na ocasiao, em sua 

versao eletronica "O pregao, na forma eletronica, como modalidade de licitacao do tipo 

menor prego, realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns 

for feita a distancia em sessao publica, por meio de sistema que promova a comunicagao 

pela internet". 

Ao contrario do que ocorre em outras modalidades, no pregao, primeiro e feita a escolha da 

proposta e posteriormente verifica-se a documentagao. 
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2.2.3.3 Publicidade das licitacoes publicas 

Como praticamente todos os atos administrativos sao publicos, as licitacoes publicas, por 

serem atos administrativos, tambem tern sua publicidade obrigatoria. Todos os 6rgaos 

Publicos sao obrigados a publicar, com antecedencia, no Diario Oficial e em jomal de 

grande circulagao os avisos de suas licitagoes contendo a indicagao do local onde os 

interessados poderao ler e obter o texto integral do edital e todas as informagoes sobre a 

licitagao, tal procedimento encontra-se explicito na Lei 8.666/93: 

Art. 21 Os avisos contendo os resumos dos editais das concorrencias, das 
tomadas de pregos, dos concursos e dos leiloes, embora realizados no local 
da reparticao interessada, deverao ser publicados com antecedencia, no 
minimo, por uma vez: 
I - no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitagao feita por orgao 
ou entidade da Administragao Publica Federal e, ainda, quando se tratar de 
obras fmanciadas parcial ou totalmente com recursos federals ou garantidas 
por instituigoes federals; 
II - no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, 
respectivamente, de licitagao feita por orgao ou entidade da Administragao 
Publica Estadual ou Municipal, ou do Distrito Federal; 
III - em jornal diario de grande circulagao no Estado e tambem, se houver, 
em jornal de circulagao no Municipio ou na regiao onde sera realizada a 
obra, prestado o servigo, fornecido, alienado ou alugado o bem, podendo 
ainda a Administragao, conforme o vulto da licitagao, utilizar-se de outros 
meios de divulgagao para ampliar a area de competigao. 

Sabio foi o legislador quando estabeleceu a obrigatoriedade de publicidade nas licitagoes 

publicas. Pois caso nao houvesse a divulgagao, a administragao poderia correr o risco de 

realizar uma licitagao deserta, ou seja, sem participantes e principalmente a transparencia 

dos atos administrativos, relativos ao certame, poderia ficar comprometida. Facilitando, 

entao, que so tomassem conhecimento e participassem dos processos licitatorios as 

empresas "amigas" avisadas por pessoas ligadas a administragao formando o famoso 

"conluio" elevando os pregos e lesando os cofres publicos, comprometendo a eficiencia do 

processo. 

Nao menos importante, a fixagao de prazos minimos para cada modalidade evita que so 

sejam divulgadas as licitagoes as vesperas de sua realizagao, que alem de passarem 

despercebidas por muitos, nao haveria tempo para que os pretendentes se inteirassem dos 

procedimentos e preparassem a documentagao exigida para a participagao, ficando assim 

exclufdas do processo licitatorio. Contudo a lei expressa os prazos minimos para divulgagao 

do edital ate o recebimento das propostas ou da realizacao do evento de acordo com a Lei 

8.666/93: 

Art. 21 
§ 2° O prazo minimo ate o recebimento das propostas ou da realizagao do 
evento sera: 
I - quarenta e cinco dias para: (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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a) concurso; (Incluida pela Lei n° 8.883, de 1994) 
b) concorrencia, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de 
empreitada integral ou quando a licitacao for do tipo "melhor tecnica" ou 
"tecnica e prego"; (Incluida pela Lei n° 8.883, de 1994) 
II - trinta dias para: (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
a) concorrencia, nos casos nao especificados na alinea "b" do inciso 
anterior; (Incluida pela Lei n° 8.883, de 1994) 
b) tomada de pregos, quando a licitagao for do tipo "melhor tecnica" ou 
"tecnica e prego"; (Incluida pela Lei n° 8.883, de 1994) 
III - quinze dias para a tomada de pregos, nos casos nao especificados na 
alinea "b" do inciso anterior, ou leilao; (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 
1994) 
IV-cinco dias uteis para convite. (Redagao dada pela Lei n° 8.883, de 
1994) 
§ 3° Os prazos estabelecidos no paragrafo anterior serao contados a partir 
da ultima publicagao do edital resumido ou da expedigao do convite, ou 
ainda da efetiva disponibilidade do edital ou do convite e respectivos 
anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redagao dada pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 
§ 4° Qualquer modificagao no edital exige divulgagao pela mesma forma 
que se deu o texto original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, 
exceto quando, inquestionavelmente, a alteragao nao afetar a formulagao 
das propostas. 

A publicidade da modalidade pregao, nao citada na Lei 8.666/93, e de, no minimo, oito dias 

uteis estabelecidos pela Lei 10.520/02. A Administracao podera utilizar, tambem, outros 

meios de divulgagao, alem dos acima mencionados tais como: empresas especializadas, 

internet, radio, jomais entre outros com a finalidade de ampliar a area de divulgagao e 

consequentemente o numero de interessados em participar do certame. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.2.4 Dispensa e Inexigibilidade de licitagao 

As organizagoes publicas, no Brasil, sao dotadas de peculiaridades que exigem dos 

gestores publicos, certa habilidade na condugao dos negocios pertinentes as atividades 

administrativas. A regra geral em nosso ordenamento, determinada pela propria 

Constituigao Federal de 1988, e a obrigatoriedade de licitagao previamente a celebragao de 

contrato administrative que vise a realizacao de obra, a prestagao de servigo, a compras, a 

alienagoes, a concessoes e a permissoes. Existem, entretanto, determinadas hipoteses em 

que, legitimamente, tais contratos podem ser celebrados sem a realizagao de licitagao. A 

propria Lei 8.666/93, autoriza a administragao publica, seja pela impossibilidade ou 

inconveniencia de realizar o certame licitatorio, a realizar a contratacao direta, que sao a 

dispensa e inexigibilidade de licitagao. 

a) Licitagao dispensada: 

E | uma situagao exceptional em que a lei de licitagoes desobriga expressamente a 

Administragao do dever de licitar ( ex: alienagoes de bens imoveis e moveis definidas no 
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Art. 17, I, II, §2 e §4° da Lei n° 8.666/93). Nesse caso, o gestor publico nao pode licitar. 

Ocorre dispensa nos casos de situacoes excepcionais, pois a demora seria imcompativel 

com a urgencia na celebragao do contrato, contrariando o interesse publico. Pode tambem 

ocorrer por desinteresse dos particulares no objeto do contrato. Os casos de dispensa sao 

taxativos (nao podem ser alterados). 

Sao situacoes previstas na Lei 8.666/93 para dispensa de licitacao: 

• O valor da contratacao nao compensa os custos com o procedimento licitatorio: ate 10% 

do limite previsto para o convite (R$ 8.000,00 para bens e servicos e R$ 15.000,00 para 

obras e servigos de engenharia). 

O Art. 24 da Lei 8666/93, preve a dispensa de licitagao quando a contratacao nao exceder 

os seguintes valores: 

Quadro 1 
Valores maximos permitidos para dispensa de licitacao. 

PARA OBRAS E SERVigOS DE ENGENHARIA: PARA OUTROS SERVICOS E COMPRAS: 

Para a Administracao 
Direta (todos os 

Ministerios, todas as 
Secretarias) 

Ate R$ 15.000,00 

Para a Administracao 
Direta (todos os 

Ministerios, todas as 
Secretarias) 

Ate R$ 8.000,00 

Para a Administragao 
Indireta (empresas de 

economia mista, empresas 
publicas e etc.) 

Ate R$ 30.000,00 

Para a Administragao 
Indireta (empresas de 

economia mista, 
empresas publicas e etc.) 

Ate R$ 16.000,00 

Fonte: Lei 8.666/93 

Sao situagoes que caracterizam a dispensa de licitagao, conforme a Lei 8.666/93: 

• Emergencia ou calamidade publica: para obras ou parcelas que possam ser 

concluidas em ate 180 dias consecutivos e ininterruptos a contar da calamidade 

(sem prorrogagao); 

• Proposta com prego superior ao praticado no mercado: em licitacao anterior; 

• Contratacao de remanescente de obra, servigo ou fornecimento: em casos de 

rescisao contratual; 

• Aquisigao de hortrfrutigranjeiros, pao e outros generos pereciveis; 

• Na contratagao de instituicao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 

pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituigao dedicada a 

recuperagao social do preso, desde que a contratada detenha inquestionavel 

reputagao etico-profissional e nao tenha fins lucrativos; 
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• Aquisigao de componentes ou pegas necessarias a manutengao de equipamentos, 

durante o periodo de garantia; 

• Contratacao de associagao de portadores de deficiencia fisica; 

• Contratacao de fornecimento ou suprimento de energia eletrica; 

• Celebragao de contratos de prestagao de servigos com as organizagoes sociais, 

qualificadas no ambito das respectivas esferas de governo, para atividades 

contempladas no contrato de gestao. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

b) Inexigibilidade de Licitagao 

Ocorre quando constata-se a inviabilidade de competigao, pode caracterizar-se por existir 

apenas urn fomecedor; Contratagao de servigo singular por profissional de notoria 

especializagao. A licitagao tambem pode ser considerada inexigivel quando puder ser 

comprovada sua desnecessidade. E o caso, por exemplo, do credenciamento de 

professores, medicos ou hospitais. 

Sao situagoes de inexigibilidade previstas na Lei 8.666/93: 

• Inviabilidade de competigao; 

• Aquisigao de materiais, equipamentos ou generos que so possam ser fornecidos por 

produtor, empresa ou representante comercial exclusivo, vedada a preferencia de 

marca; 

• Contratagao de servicos tecnicos de natureza singular, com profissionais ou 

empresas de notoria especializagao, vedada a inexigibilidade para servigos de 

publicidade e divulgagao; 

• Contratagao de profissional de qualquer setor artfstico, diretamente ou atraves de 

empresario exclusivo, desde que consagrado pela critiea especializada ou pela 

opiniao publica. 

2.3 Pregao: Uma nova modalidade de licitagao 

O pregao, modalidade inicialmente nao prevista pela lei de licitagoes (Lei 8.666/93) foi 

instituida atraves da Medida Provisoria n° 2.026, de 04 de maio de 2000. Sendo que em 1° 

de junho de 2005 entrou em vigor o decreto 5.450/05, que torna obrigatoria a utilizagao 

dessa modalidade para a aquisigao de bens e servigos comuns, sejam dos orgaos da 

administragao direta, indireta da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 
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O Pregao tem o objetivo de, garantir, por meio de disputa entre os interessados, a compra 

mais economica, segura e eficiente e pode ser realizado de forma comum (presencial) ou 

eletronico atraves dos sites de compras governo. 

O Dicionario Aurelio (1996, p. 1382) assim define o pregao: "[Do lat.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA praecone] S.m.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 1. Ato 

de apregoar. 2. Divulgagao, reclamo, preconicio. 3. Proclamacao publica. 4. Ato pelo qual os 

porteiros dos auditorios, os corretores de bolsas ou os leiloeiros apregoam a coisa que vai 

ser vendida e os langos ja oferecidos. [...]" 

O conceito de Pregao exarado pelo Art. 2° da Medida Provisoria n° 2.026/00 enseja: 

Pregao e a modalidade de licitacao para aquisigao 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. 

O texto da citada medida provisoria previa sua utilizagao com exclusividade pela uniao, no 

entanto o texto da Lei 10.520/02 que entrou em vigor em 18 de julho de 2002 abrange sua 

aplicabilidade para as demais esferas da administragao publica, e entes da administragao 

direta e indireta. Concepgao semelhante trouxe o Decreto n° 3555/00 de 08 de agosto de 

2000 em seu Art. 2° definindo o pregao. "Pregao e a modalidade de licitagao em que a 

disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns e feita em sessao publica, por meio 

de propostas de pregos escritas e lances verbais". 

Na ocasiao da assinatura do Decreto 5.450/05 em 31.05.2005, entrando em vigor em 1° de 

Junho de 2005, regulamenta e torna obrigatoria a utilizagao do pregao na forma eletronica, 

para aquisigao de bens e servigos comuns, salvo nos casos de comprovada inviabilidade, a 

ser justificada pela autoridade competente. O entao Ministro do Planejamento, Orgamento e 

Gestao, Paulo Bernardo, relatou que o governo tem visto com bons olhos o pregao 

eletronico e a importancia de investir e inovar com tecnologia os processos licitatorios, 

oportunidade em que discursou: 

A modalidade de licitagao "pregao", destinada a aquisigao de bens e 
servigos comuns, possui como importante caracteristica a celeridade nos 
processos licitatorios, minimizando custos para a Administragao Publica e 
vem se consolidando como a principal forma de contratagao do Governo 
Federal. Neste sentido, o Ministerio do Planejamento Orgamento e Gestao, 
atraves da Secretaria de Logistica e Tecnologia da Informagao e do 
Departamento de Logistica e Servigos Gerais, tem investido na 
sistematizagao das rotinas e procedimentos destinados as melhorarias na 
utilizagao do sistema. Fonte Site: http://treinamento.comprasnet.gov.br/ 

Na mesma ocasiao discursou o Presidente da Republica Luiz Inacio Lula da Silva "E preciso 

revestir as licitacoes e contratos publicos de total transparencia, mediante a universalizagao 

das tecnologias da informagao e comunicagao e possibilitar a sociedade o acesso a todos 

os atos dos procedimentos licitatorios". 

http://treinamento.comprasnet.gov.br/
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2.3.1 Obrigatoriedade do pregao zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

O Governo Federal publicou em 1° de junho de 2005, o Decreto 5.450/05, que regulamenta 

que todas as compras e contratacoes de bens e servigos comuns sejam realizadas atraves 

da modalidade de licitacao pregao, preferencialmente em sua versao eletronica o chamado 

"pregao eletronico." O decreto preve, tambem, que no caso da escolha de outras 

modalidades de licitagao, o ente publico responsavel justrfique o porque de sua escolha. Ate 

entao, o orgao publico tinha a possibilidade de definir que modalidade utilizar, como por 

exemplo, tomada de pregos, concorrencia e carta-convite, entre outras. O decreto, que 

entrou em vigor em 1° de julho de 2005 e revogou o Decreto 3.697/00. 

2.3.2 Pregao presencial, pregao eletronico e sua aplicabilidade 

O pregao quebrou uma serie de paradigmas das compras publicas, pois preve a inversao 

das fases de habilitagao e de proposta comercial. Trata-se de urn leilao inverso, onde o 

vencedor da disputa e o fornecedor que apresentar o menor prego. O Pregao nao obedece a 

limites de valores, o prazo minimo de publicidade e de oito dias, o edital e o aviso do pregao 

devem ser feitos em site especifico de compras publicas e atraves de outros meios que 

possam aumentar sua abrangencia. O processo e conduzido por funcionario treinado 

especificamente na modalidade - o pregoeiro. Sobre as prerrogativas que o pregoeiro deve 

ensejar (PENZ, 2005) afirma que: 

[...] E preciso ter lideranca e ser seguro para conduzir o certame -
especialmente nas fases de lances e negociacao - ter personalidade 
extrovertida, raciocinio agil e dominio da legislacao e do processo licitatorio. 
O grande desafio esta em estimular a competicao entre os fornecedores, o 
que requer muita desenvoltura. 

A caracteristica principal dessa modalidade e a agilidade, invertendo a ordem de abertura de 

envelopes, primeiro se conhece o valor ofertado e depois se verifica se a empresa esta 

habilitada, ou seja, se oferece condigao financeira, juridica, regularidade fiscal, etc. A Lei 

10.520/2002 que rege os procedimentos para uma licitagao de modalidade Pregao 

estabelece a verificagao da habilitagao dos licitantes: 

Art. 4° (...) 
XIII - a habilitacao far-se-a com a verificacao de que o licitante esta em 
situacao regular perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o 
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS, e as Fazendas Estaduais 
e Municipals, quando for o caso, com a comprovaeao de que atende as 
exigencias do edital quanto a habilitacao juridica e qualificacoes tecnica e 
econom ico-fi nancei ra; 
XIV - os licitantes poderao deixar de apresentar os documentos de 
habilitagao que ja constem do Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - Sicaf e sistemas semelhantes mantidos por Estados, 
Distrito Federal ou Municipios, assegurado aos demais licitantes o direito de 
acesso aos dados nele constantes. 
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Todavia, por lei, a modalidade so pode ser utilizada para compras de bens e servicos 

comuns, aqueles que podem ser oferecidos por diversos fornecedores e comparaveis entre 

si, ou seja, que podem ser definidos de forma clara por espeeificagoes usuais de mercado. 

Contratagoes de produtos ou servigos de alta complexidade fogem a agilidade e facilidade 

do pregao. Portanto, nessas situagoes devem ser utilizados os modelos tradicionais de 

licitagao, vinculados a urn edital mais extenso e detalhado. A lei 10.520/02 em seu Art. 1°, 

Paragrafo Unico define bens e servigos comuns: "Consideram-se bens e servicos comuns, 

para os fins e efeitos deste artigo, aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade 

possam ser objetivamente definidos pelo edital, por meio de espeeificagoes usuais no 

mercado.". 

O mesmo ensinamento pode ser visto em Meirelles (2003, p. 39):"(...) servigos comuns sao 

todos aqueles que nao exigem habilitagao especial para sua execugao. Podem ser 

realizados por qualquer pessoa ou empresa, pois nao sao privativos de nenhuma profissao 

ou categoria profissional. Sao servigos executados por leigos." 

Justen Filho citado por Dantas (2005) nao foge a linha dos ensinamentos de Meirelles, como 

bem demonstra sua definigao: 

(...) a interpretacao do conceito de 'bem ou servigo comum' deve fazer-se 
em fungao das exigencias do interesse publico e das peculiaridades 
procedimentais do proprio pregao. A natureza do pregao deve ser 
considerada para determinar o proprio conceito de 'bem ou servigo comum". 
Todo e qualquer objeto licitado tem que ser descrito objetivamente, por 
ocasiao da elaboragao do ato convocatorio da licitagao. Mesmo quando se 
licitar urn bem ou servigo 'incomum', especial, singular, havera a 
necessidade (e a possibilidade) de fixagao de criterios objetivos de 
avaliagao. Ou seja, o que identifica urn bem ou servigo 'comum' nao e a 
existencia de criterios objetivos de avaliagao. 

a) Pregao presencial 

O processo licitatorio e realizado normalmente, com a presenga dos licitantes que 

apresentam seus lances em envelope fechado, e e apurada a oferta de menor prego. A 

partir do menor prego apurado, abre-se sessao de leilao inverso de pregos entre os licitantes 

dispostos a participar desta fase, ate que seja declarado como vencedor o menor prego 

final. Mesmo sendo realizado de forma presencial, o processo e suportado pelo sistema 

informatizado do governo federal, onde sao registrados todos os atos praticados durante o 

pregao. 

b) Pregao eletronico 

O processo licitatorio e realizado pelo site de compras do governo (Federal, Estadual ou 

Municipal, ou de empresas publicas). O pregao eletronico ocorre como uma sala dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Chat 

onde as propostas sao apresentadas pelos concorrentes. Os licitantes encaminham suas 
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ofertas de pregos por meio eletronico. Na data e hora marcada para a realizacao do 

processo de pregao eletronico, o pregoeiro abre as ofertas e as classifica apurando a de 

menor prego. A partir do menor prego apurado, abre-se sessao de leilao inverso virtual de 

pregos entre os licitantes dispostos a participar desta fase, ate que seja declarado como 

vencedor o menor prego final; os recursos (sem efeito suspensivo), a ata e declaragao do 

vencedor sao feitos pelo pregoeiro diretamente no site de compras do governo. 

Para participar de urn pregao eletronico as empresas podem obter informagoes nos sites de 

compras do governo onde devem constar todas as informagoes necessarias a realizagao do 

certame, como edital, contendo a definigao sucinta do objeto a ser contratado, dia e hora 

que acontecera o processo licitatorio, minuta do contrato a ser realizado entre outros. O 

licitante podera se cadastrar no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores (SICAF) e 

recebera uma senha pessoal e intransferivel para acesso oferta de lances e 

acompanhamento de todos os procedimentos, inclusive podera utiliza-la para outros 

pregoes eletronicos realizados atraves do mesmo sistema, conforme estabelece o Decreto 

n°. 5.450/05, que regulamenta o pregao eletronico: 

Art.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 3° Deverao ser previamente credenciados perante o provedor do 
sistema eletronico a autoridade competente do orgao promotor da licitagao, 
o pregoeiro, os membros da equipe de apoio e os licitantes que participant 
do pregao na forma eletronica. 
§ 1 2 O credenciamento dar-se-a pela atribuigao de chave de identificagao e 
de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletrdnico. 
§2 a No caso de pregao promovido por orgao integrante do SISG, o 
credenciamento do licitante, bem assim a sua manutengao, dependera de 
registro atualizado no Sistema de Cadastramento Unificado de 
Fornecedores - SICAF. 
§ 3e A chave de identificagao e a senha poderao ser utilizadas em qualquer 
pregao na forma eletronica, salvo quando cancelada por solicitagao do 
credenciado ou em virtude de seu descadastramento perante o SICAF. 

As fases do pregao eletronico: 

• Fase interna - Esta fase ocorre no ambito da entidade interessada responsavel pela 

aquisigao dos bens ou servigos desejados, a autoridade competente, e equipe de apoio 

devem cautelosamente efetuar os procedimentos necessarios. Justificar a necessidade da 

contratagao; definir o objeto do certame de forma precisa, clara e suficiente, sendo vedadas 

as espeeificagoes excessivas ou desnecessarias que limitem a competitividade; a estimativa 

do valor, que permitira a adequagao da despesa a previsao orgamentaria, assim como a 

disponibilidade orgamentaria do recurso; a elaboragao do edital de Pregao, indicando as 

exigencias quanto a habilitagao dos interessados, fixagao dos criterios de aceitagao das 

propostas, estabelecimento das sangoes por inadimplemento das condigoes estabelecidas, 

estipulagao das clausulas contratuais, inclusive os prazos para o fornecimento do bem ou 

servigo, e demais itens necessarios dispostos no Art. 40 da Lei n°. 8.666/93; designagao de 
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funeionario competente para a atividade de pregoeiro; analise / opinamento do orgao 

juridico. 

• Fase externa - inicia-se com a convocacao dos interessados, atraves de meios de 

comunicagao como; diario oficial da uniao, internet e jornal de grande circulagao, entre 

outros, como tambem no proprio site governamental a ser realizado o certame, divulgando 

como e onde poderao ser encontrados e adquiridos o edital e espeeificagoes do objeto a ser 

contratado. A publicidade e obrigatoria no prazo minimo de oito dias uteis de antecedencia 

ao dia da apresentagao das propostas. 

Dia e hora marcados para o inicio do pregao, a sessao publica na internet sera aberta por 

comando do pregoeiro com a utilizagao de sua chave de acesso e senha, o pregoeiro 

verificara as propostas apresentadas desclassificando aquelas que nao estejam em 

conformidade com os requisitos estabelecidos no edital. Ate a abertura da sessao, os 

licitantes poderao retirar ou substituir a proposta anteriormente apresentada. 

Classificadas as propostas, o pregoeiro dara inicio a fase competitiva, quando entao os 

licitantes poderao encaminhar lances exclusivamente por meio do sistema eletronico, nesta 

fase o pregoeiro fixa a menor proposta e instiga os licitantes a oferecerem novos lances 

(para baixo) ate se esgotarem as propostas chegando-se ao menor prego possivel 

apresentado que sera o vencedor. 

Em seguida verifica-se a habilitagao da empresa vencedora, que caso nao esteja de acordo, 

e analisada a habilitagao da segunda colocada e assim sucessivamente, se necessario, ate 

que encontre uma empresa, obedecendo a sequencia das propostas, que esteja de acordo 

com as exigencias do edital. Os licitantes acompanharao todo o processo em tempo real e 

receberao todas as informagoes, inclusive dos lances ofertados e a classificagao das 

propostas. Ao final da sessao, os proponentes podem manifestar a intengao de interpor 

recursos, com prazo determinado conforme estabelece o Art. 26 do Decreto 5.450/05: 

Declarado o vencedor, qualquer licitante podera, durante a sessao publica, 
de forma imediata e motivada, em campo proprio do sistema, manifestar 
sua intengao de recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de tres dias 
para apresentar as raz6es de recurso, ficando os demais licitantes, desde 
logo, intimados para, querendo, apresentarem contra-razoes em igual 
prazo, que comecara a contar do termino do prazo do recorrente, sendo-
Ihes assegurada vista imediata dos elementos indispensaveis a defesa dos 
seus interesses. 

Decididos os recursos, se interpostos, a contratagao e efetuada finalizando o processo 

licitatorio. O pregao na sua forma eletronica e regido pelo Decreto n°. 5.450/05 de 1° de 

junho de 2005 e em eventuais lacunas devera ser adotada como fonte subsidiaria o Decreto 

3.555/00 com as suas atualizagoes, a Lei 10.520/02 e a Lei 8.666/93. 
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2.3.3 Breve historico da cidade de Sousa e da Escola Agrotecnica Federal de Sousa zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Situada no sertao da Paraiba, a 427 kilometros da capital do estado, esta localizada a cidade 

de Sousa, fundada em 10 de julho de 1854 a cidade tem uma unidade territorial de 842 

Kilometros quadrados e uma populacao de 63.783 habitantes de acordo com as informagoes 

disponibilizadas no site do Institute Brasileiro de Geografia e Estatistica (IBGE), atraves do 

ultimo senso (2007) realizado. A Escola Agrotecnica Federal de Sousa, Paraiba, foi criada no 

setor urbano do municipio de Sousa, em 04 de julho de 1955 com a denominagao de Colegio 

de Economia Domestica Rural de Sousa, com o objetivo de formar professores para o 

magisterio do Curso de Extensao de Economia Rural Domestica. 

A Escola Agrotecnica Federal de Sousa, Autarquia Educacional possui autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didatica e disciplinar. Em 11 de outubro de 1963 o 

estabelecimento passou a ministrar o curso Tecnico em Economia Domestica em nivel de 2° 

grau. 

A denominagao de Escola Agrotecnica Federal de Sousa foi estabelecida pelo Decreto n.° 

83.935, de 04 de setembro de 1979 posteriormente em 24 de novembro de 1982, foi 

implantada a habilitacao de Tecnico em Agriculture, com enfase em Irrigagao. Em 15 de 

marco de 1985, a habilitagao de Tecnico em Agricultura foi substituida por Tecnico em 

Agropecuaria, funcionando a Escola Fazenda no Distrito de Sao Gongalo. 

A Escola Agrotecnica Federal de Sousa passou a autarquia atraves da Lei n.° 8.731 de 

16/11/93. Regimentalmente a EAFS tem por finalidade ministrar o Ensino de 2° Grau 

Tecnico Profissionalizante na sua forma regular e supletiva a atuar como centro de 

Desenvolvimento Rural apoiando as atividades de Educagao comunitaria e basica, alem de 

colaborar com o crescimento da Agropecuaria nacional. Oferecendo atualmente os cursos 

de Tecnico em Agropecuaria; Ensino Medio; P6s Medio em Agropecuaria; P6s Medio em 

Economia Domestica; Tecnico em Agroindustria; Tecnico em Agricultura e os Cursos 

Basicos. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.4 A importancia do contabilista no processo das licitagoes publicas 

A contabilidade relaciona-se com praticamente todas as areas da atividade humana, e tem 

como foco da sua atividade explicar os fenomenos patrimoniais e suas variagoes, seja das 

pessoas ffsicas ou juridicas e entidades em geral. Sua missao e fornecer as informagoes e 

orientagoes necessarias no campo das ciencias administrativas, economicas e juridicas, 

estudando e controlando o patrimonio dessas pessoas, sendo as informagoes contabeis de 

fundamental importancia para pessoas fisicas, empresas, entidades em geral, fisco, 
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investidores, clientes, credores, administradores e demais usuarios da informagao contabii. 

Ensina Sa (2004) citado por Fortes (2006) a respeito da profissao contabii que: 

A profissao contabii consiste em urn trabalho exercido habitualmente nas 
celulas sociais, com o objetivo de prestar informacoes e orientacoes 
baseadas na explicacao dos fenomenos patrimoniais, ensejando o 
cumprimento de deveres sociais, legais, econdmicos, tao como a tomada de 
decisoes administrativas, alem de servir de instrumentacao historica da vida 
da riqueza. 

O contabilista e o profissional detentor das prerrogativas exclusivas para o exercicio da 

profissao contabii, devendo exercer sua atividade com muita responsabilidade observando o 

codigo de etica da profissao e os dispositivos legais. Seus atos produzem informagoes de 

extrema importancia atraves dos livros e fichas de escrituracao mercantil, como tambem a 

elaboracao dos elementos obrigatorios de acordo com a legislacao pertinente: codigo 

comercial, legislacao falimentar, legislacao previdenciaria, legislacao tributaria, dentre 

outras, que, quando elaborados de acordo com os aspectos legais, constituem provas 

documentais e geram consequencias para a empresa. A importancia da preeisao e lisura 

das informacoes contabeis para as empresas e empresarios sao muito bem definidas nas 

palavras de Fortes (2006): 

O trabalho contabii realizado em uma empresa gera consequencias perante 
os proprietaries. Isto porque, embora a escrituracao dos livros contabeis 
seja de responsabilidade dos profissionais da contabilidade, contador e 
tecnico em contabilidade, mesmo assim, nao exime os proprietaries e 
dirigentes da empresa de responder pelos fatos ali escriturados. E o que 
estabelece o codigo comercial quando expressa que a escrituracao 
produzira os mesmos efeitos como se fossem escriturados pelos proprios 
preponentes. 

No campo das licitacoes publicas, o trabalho do contabilista e relevante, fomecendo 

informagoes necessarias tanto aos entes publicos contratantes, como para as empresas 

licitantes. A propria Lei 8.666/93 estabelece que uma das exigencias para a qualificagao 

eeonomico-financeira e o balango patrimonial e demonstragoes contabeis do ultimo 

exercicio social, que ja tem sua apresentagao exigida na forma da lei, atestando-se a boa 

situagao financeira da empresa atraves de calculo de indices contabeis previstos no edital e 

devidamente justificados no processo administrative da licitagao. 

A contabilidade publica e o ramo da ciencia contabii voltado para o registro, o controle e as 

demonstragoes dos fatos contabeis que afetem o patrimonio da Uniao dos Estados e dos 

Municipios. No Brasil esses procedimentos sao regulamentados pela Lei 4320/64 que 

estatui normas gerais de direito financeiro, elaboragao e controle dos orgamentos e 

balangos referentes as contas dos entes publicos. Os parametros estabelecidos pela 

referida lei orientam o manuseio das informagoes contabeis na gestao publica, nesse 
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contexto, Fortes (2006) destaca a responsabilidade e a importancia do comportamento 

etico-profissional das pessoas que produzem e manuseiam essas informacoes: 

(...) tem-se de forma contundente a importancia aguda da postura etica 
daqueles que produzem e dos que utilizam as informacoes contabeis para a 
tomada de decisoes, bem como para as prestacoes de contas das suas 
administracoes. Dada a importancia dos numeros produzidos pela 
contabilidade para a gestao publica, existe uma legislacao extremamente 
rigida e severa que pune aqueles que adotam eomportamentos nao eticos e 
que nao atendem aos parametros contabeis definidos em lei. 

Novamente Fortes (2006) enseja sobre a responsabilidade social e conduta etica do 

contabilista nas contas publicas: 

A conduta etica do contabilista e sua responsabilidade social devem 
prevalecer, sobretudo nos casos que implicam em gastos de recursos 
publicos, pois sao as informacoes produzidas pela contabilidade que 
respaldam e atestam a comprovacao da boa situacSo financeira da 
empresa, (...) 

No campo empresarial a figura do contabilista, ou setor contabii, e imprescindivel para que 

seja possivel a participagao da empresa em urn processo licitatorio, em muitos casos, 

principalmente em micro e pequenas empresas, os empresarios desconhecem o seu poder 

de participagao nas compras governamentais, nao sabem como participar de uma licitagao e 

da legislagao. A Lei Complementar n°. 123/06 (Estatuto Nacional da Microempresa e da 

Empresa de Pequeno Porte) que entrou em vigor em 14 de dezembro de 2006, estabelece 

normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a ser dispensado as 

microempresas e empresas de pequeno porte no ambito dos Poderes da Uniao, dos 

Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. Colocando, as microempresas e pequenas 

empresas em condigoes favoraveis, em relacao as demais empresas no ambito das 

licitagoes publicas. 

Nesse contexto, destaca-se a importancia dos profissionais de contabilidade com a missao 

de fornecer aos tomadores de decis5es nas empresas as informagoes e os subsidios 

necessarios para que estas possam atingir os resultados esperados nos contratos 

realizados com os entes publicos, aumentando a capacidade competitiva dessas empresas. 

No mundo globalizado podemos observar constantes mudangas e avangos que afetam o 

cotidiano das pessoas, principalmente nas areas de tecnologia e economia, os negocios 

realizados pela internet, no meio empresarial tornaram-se pratica comum no Brasil, o 

volume de negocios realizados por meios eletronicos vem aumentando a cada ano. Nesse 

sentido, tambem tem se direcionado as contratagoes publicas, com a criagao do pregao 

eletronico, o Governo Federal vem aumentando as contratagoes realizadas atraves dessa 

nova modalidade de licitagao. 
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Nesse sentido, faz-se necessario que a contabilidade, que esta ligada diretamente a esses e 

outros fatores, esteja em urn processo continuo de aperfeigoamento, para que os 

profissionais que atuam nessa area se mantenham atualizados de tais mutacoes e possam 

satisfazer as exigencias de urn mercado cada vez mais exigente. E necessario que se 

empenhem em urn processo de educagao continuada, nesse sentido Kramer (2000, P.83) 

citado por Fortes (2006) nos oferta a seguinte definigao: "No caminho da valorizagao do 

profissional contabii, faz-se necessario que ele desenvolva estudos para conhecer as 

necessidades dos usuarios da informagao contabii e que as assimile, pois so assim podera 

alcangar qualidade em seus servigos". 

Desta forma, o contabilista sera urn profissional de maior relevancia no seio da sociedade, 

exercendo influencia positiva, respaldando as decisoes que interferem no patrimonio e na 

vida das pessoas. Nesse sentido, importante conceito nos oferta Consenza (2001, p.54) 

citado por Fonseca, T. (2006) a respeito do perfil que deve revestir o contabilista: "O 

contador nao pode ficar limitado ao desempenho da funcao de urn maquinista, ele deve 

esta preparado para ser urn piloto estrategista que tenha agoes proativas, visando identificar 

e corrigir as dificuldades e adversidades que se coloquem ao longo do processo". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5 Vantagens e desvantagens do pregao eletronico 

Apos a instituigao do pregao eletronico o Governo Federal vem aumentando a cada ano o 

volume de compras realizadas atraves desta modalidade. Segundo dados do Ministerio do 

Planejamento Orgamento e Gestao; "So no ano de 2004, as compras do governo federal 

atraves de pregao giraram em torno de R$ 8 bilhoes, de urn montante total de R$ 15 bilhoes, 

ou seja, em numeros percentuais, demonstram que mais de 50% das licitagoes foram 

realizadas atraves desta modalidade." Isso demonstra que o Governo Federal tem visto com 

bons olhos essa nova modalidade de licitagao. O Ministro do Planejamento, Paulo Bernardo 

na ocasiao da publicagao do Decreto 5.450/05 em 1° de junho de 2005 enfatizou: 

O pregao e a modalidade de licitagao publica mais bem sucedida ate hoje 
implementada, e mais rapida e reduz custos na media de cerca 15%, 
podendo chegar a 30% de economia nas compras governamentais. A 
medida, de alto impacto na administragao publica e na sociedade, 
represents um marco evolutivo do setor de compras governamentais.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Site: 
http://treinamento.comprasnet.qov.br/) 

A utilizagao do pregao eletronico e seus resultados repercutiram no meio social, embora 

existam divergencias, muitos criticos teceram elogios ao pregao eletronico dentre eles 

podemos observar as palavras de Fonseca, M. (2006): 

O uso e a aplicabilidade do Pregao, na forma eletronica, como modalidade 
de licitagao no ambito da Administragao Publica Federal proporcionou, 
desde o inicio, impacto nas contratagoes governamentais, representado em 

http://treinamento.comprasnet.qov.br/
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grandes vantagens aos entes publicos, notadamente em virtude de suas 
caracteristicas de celeridade, desburocratizacao, economia, ampia 
divulgagao e publicidade e eficiencia na contratagao. 

Apos a analise dos resultados pode-se verificar que o pregao eletronico apresenta algumas 

vantagens e desvantagens no contexto das licitacoes publicas. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

2.5.1 Vantagens do pregao eletronico: 

a) Redugao dos custos para a administragao: reduz significativamente os custos com a 

realizagao do certame para a administragao, com uma sensivel desburocratizagao dos 

procedimentos; 

b) Maior transparencia: Por tratar-se de urn processo totalmente informatizado, qualquer 

fornecedor pode obter as informagoes relativas ao certame, como edital, e procedimentos 

necessarios e participar do pregao de qualquer lugar do pais. E isso tende a aumentar a 

concorrencia entre fornecedores e, consequentemente, contribuir para a diminuigao do 

prego; 

c) Agilidade ao processo: Urn processo licitatorio tradicional dura em torno de 45 dias, 

enquanto que o periodo de uma licitacao eletronica e reduzido para em media oito dias com 

o pregao; 

d) Inversao das fases de habilitagao e proposta: Nas licitagoes tradicionais, a habilitagao dos 

proponentes ocorre no inicio do processo, dando vazao a entrada de recursos 

administrativos e/ou judiciais e seus conseqiientes prazos necessarios, prolongando o 

procedimento; 

e) Redugao dos custos para o licitante: Alem do orgao da administracao, os proprios 

licitantes terao seus gastos reduzidos por nao precisarem mais enviar representantes para 

participagao em licitagoes presenciais, podendo o processo ser acompanhado por meio 

eletronico dentro das proprias instalagQes das empresas; 

f) Possibilidade de redugao do valor da proposta: Ao contrario das licitagoes tradicionais 

onde o valor das propostas e escrito nao sendo possivel modifica-los, no sistema do pregao 

eletronico, permite-se, ainda, que as empresas licitantes reduzam suas ofertas durante o 

processo licitatorio acirrando a concorrencia e reduzindo o prego final; 

g) Mais agilidade na aquisigao de bens e servigos para o executivo. 

2.5.2 Desvantagens do pregao eletronico 

Apesar de apresentar comprovadas vantagens e resultados satisfatorios nas licitagoes 

realizadas pelos entes publicos no ambito federal, o pregao eletronico nao e o must das 
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licitagoes, alguns criticos tem apontado falhas nesse sistema. Dentre elas podemos 

destacar o entendimento de Dantas (2005): 

(...) Proliferam situacoes onde licitantes vencedoreszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA vendem sua posicao e 
nao entregam os documentos para a formalizagao da habilitacao, assim sao 
desclassificados e os licitantes remanescentes sao chamados com pregos 
superiores ao cotado inicialmente e sao declarados vencedores. A maioria 
dos editais nao estabelece penalidades para a ocorrencia da situagao acima 
mencionada. 

No entanto o pregao apresenta algumas desvantagens e devido as suas peculiaridades nao 

pode substituir algumas modalidades de licitacao: 

a) Impossibilidade de utilizagao do pregao para os servigos de alta complexidade; nesse 

caso o edital deve ser mais extenso e complexo, sendo necessaria uma fase especifica na 

licitagao para analise das propostas; 

b) Nao devera ser utilizado para concursos, pois esta modalidade destina-se a escolha de 

trabalho tecnico, cientifico ou artistico; 

c) Nao substituira os tipos de licitagao de "melhor tecnica" e "tecnica e prego"; 

d) Nao substituira o leilao que nao exige fase de habilitacao previa, exceto caugao, e tem as 

mesmas caracteristicas de lance verbal. 
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3 DESCRICAO E ANALISE DOS DADOS 

3.1 Evolugao da utilizagao do pregao eletronico na E.A.F.S. no periodo de 2005 

a 2007 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Com a entrada em vigor do decreto 5.450 em 1° de junho de 2005, tomando obrigatoria a 

utilizagao do pregao para aquisigao de bens e servigos comuns nas licitagoes em todas as 

esferas da Administragao publica, o pregao eletronico passou a ser a modalidade de 

licitagao mais usada para as aquisigoes dessa natureza na esfera federal. O aumento 

quantitative da utilizagao dessa modalidade pode ser identificado analisando as licitacoes 

realizadas pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa, que em 2005 realizou 19 pregoes 

eletronicos, em 2006 chegando a ser realizados 37 pregoes eletronicos e em 2007 foram 33 

pregoes eletronicos conforme ilustra a tabela abaixo. 

Tabela 1 
Evolugao da utilizagao do pregao eletronico na E.A.F.S. no periodo de 2005 a 2007. 

Evolugao da utilizagao do pregao eletronico na E.A.F.S. no periodo de 2005 a 2007 

ano N°. de pregoes N°. de itens Licitagao deserta Cancelado na aceitagao 

2005 19 431 1 2 

2006 37 574 2 2 

2007 33 437 1 1 

total 89 1442 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
•  •  "•  

Fonte: dados da pesquisa 

Analisandd o contexto geral de pregoes realizados no ano de 2005, somados os 19 pregoes 

eletronicos, a EAFS licitou 431 itens, em 2006 foram realizados 37 pregoes e licitados 574 

itens, por fim em 2007 foram efetuados 33 pregoes e licitados 437 itens. 

Pode-se observar, que do universo de 89 licitagoes apenas quatro licitagoes foram desertas 

e cinco canceladas na aceitagao que inviabilizaram a contratagao do objeto desejado o que 

caracteriza uma desvantagem para a Administracao Publica, pois teve urn custo efetivo para 

realizar a licitacao e, no entanto, o objetivo nao foi alcangado. Pelos seguintes motivos 

expostos no quadra a seguir: 

Quadro 2 
Motivos da nao contratagao do objeto nos pregoes eletronicos realizados pela EAFS 

Licitagoes desertas: encerradas pelo pregoeiro por inexistencia de propostas. 

Canceladas na aceitagao por motivo de: 
Recusa da proposta: Produto ofertado pelos licitantes com especificagSes divergentes da exigida no 
edital; Melhor lance muito abaixo ou muito acima do valor de referenda em desacordo com as 
espeeificagoes do edital; Habilitagao Parcial vencida no SICAF entre outros. 
Desclassificagao da proposta: Falta de descrigao complementar do produto; Incompatibilidade nas 
dimensoes do produto entre outros motivos ocasionando no cancelamento na aceitagao. 
Fonte: Comprasnet; atas dos pregoes eletrdnicos realizados pela EAFS 2005-2007 
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Os dados, expostos no grafico abaixo, demonstram que a grande maioria dos processos foi 

concluida com sucesso, com a instituigao contratando o objeto desejado. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

U T I L I Z A C A O D O P R E G A O E L E T R O N I C O N A S 

L I C I T A C O E S D A E A F S - 2 0 0 5 A 2 0 0 7 

l i N°zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA de pregoes zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA
4 0  3 7 3 3 

3 0 ^ g a Licitagao deserta 
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o aceitagao 

2005 2006 2007 

Ano 

Grafico 1 - Utilizagao do pregao eletronico pela EAFS no periodo de 2005 a 2007 
Fonte: Comprasnet; Atas dos pregoes eletronicos realizados pela EAFS, 2005-2007 

3.2 Analise financeira das licitagoes na modalidade pregao realizadas pela 

Escola Agrotecnica Federal de Sousa no periodo de 2005 a 2007 

A utilizagao do pregao eletronico nas licitagoes realizadas pela Escola Agrotecnica Federal 

de Sousa vem proporcionando bons resultados para a instituigao, pos foi verificado com 

base nos dados da pesquisa uma economia significante de recursos financeiros. Essa 

economia pode ser verificada comparando-se o valor estimado ou de referenda do produto 

ou servigo a ser contratado com o valor final da contratacao obtido ao final da sessao de 

oferta de lances. Essa redugao ocorre, porque, ao contrario das outras modalidades de 

licitagao onde os valores das propostas de um licitante nao sao conhecidos pelos demais e 

nao podem ser modificados. No pregao, as propostas sao abertas, tornando-se conhecidas 

por todos os outros participantes que poderao em sessao reservada para tal, oferecer novas 

propostas, reduzindo seus proprios lances e cobrindo as ofertas dos concorrentes ate que 

ao final seja declarado vencedor o licitante que apresente o menor lance. 

Esse sistema de concorrencia direta e aberta vem proporcionando economia aos cofres da 

instituicao, em 2005 a economia media obtida foi de 24,67 %, em 2006, em uma demanda 

maior de contratagoes atraves dessa modalidade, superando a cifra de dois milhoes de reais 

a economia media obtida foi de 24,66 % e em 2007 foi de 20,73 %. Totalizando uma 

economia media no periodo analisado de 23,42 % do prego de tudo o que adquiriu atraves 

dessa modalidade licitatoria, representando para a instituigao valores que ultrapassam a 

quantia de um milhao de reais conforme demonstra a tabela abaixo. 
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Tabela 2 
Analise financeira das licitacoes na modalidade pregao realizadas pela E.A.F.S. no periodo de 2005 a 

2007 

Ano 
Numero de 

pregoes 
Numero 
de itens 

Valor de 
referenda 

Valor da 
compra 

Valor 
economizado 

Economia 
percentual 

2005 19 431 428.756,48 322.966,19 105.790,29 24,67 

2006 37 574 2.685.067,29 2.022.679,02 662.388,27 24,66 

2007 33 437 1.446.681,98 1.146.668,89 300.013,09 20,73 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Total 89 1442 4.560.505,75 3.492.314,10 1.068.191,65 23,42 

Fonte: Comprasnet; Atas dos pregoes eletronicos realizados pela EAFS, 2005-2007 

Essa economia podera ser utilizada em outras licitacoes, caso seja proveniente do proprio 

orgamento da EAFS. Se os recursos forem provenientes de convenios, estes serao 

devolvidos para os orgaos e/ou entidades concedentes dos convenios. 

Os dados demonstrados neste topico foram obtidos atraves de levantamento dos dados 

oficiais disponibilizados pela instituicao em meio eletronico, atraves de consulta as atas das 

licitacoes. Fazendo-se o somatorio dos valores referentes a cada item aceito e habilitado por 

licitacao, desprezando-se valores previstos para contratacoes nao realizadas como itens 

cancelados na aceitagao, por falta de proposta e/ou licitacoes desertas entre outros fatores 

que ocasionaram a nao contratagao do objeto. 

3.3 Analise da satisfagao ou insatisfagao dos setores envolvidos na produgao 

quanto a qualidade dos bens e servigos adquiridos atraves de pregao 

eletronico pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa. 

Nesta segao serao apresentados os resultados da pesquisa junto aos setores que integram 

a estrutura funcional da Escola Agrotecnica Federal de Sousa, na aplicagao do questionario 

foram abordados diversos elementos relacionados aos setores que integram a estrutura da 

EAFS. Inicialmente, foi feito um levantamento dos setores que compoem a estrutura 

funcional da instituigao relacionando quais participaram e quais nao participaram da 

pesquisa. Dos 27 setores que integram a estrutura funcional da instituigao 20 participaram 

da pesquisa respondendo as perguntas relacionadas no questionario padrao. 
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APRESENTACAO DOS RESULTADOS DA PESQUISA 

Tabela 3 
Setores que participaram da pesquisa 

Setores Participou Nao participou 
1 Direcao geral X 

2 Chefe de gabinete X 

3 Auditoria X 

4 DAP X 

5 CGRH X 

6 CGAF X 

7 Exec. Ore. E Financas X 

8 Coordenacao de Servigos apoio X 

9 Almoxarifado X 

10 Contabilidade X 

11 Patrimonio X 

12 Carpintaria X 

13 DDE X 

14 CGAE X 

15 CGE X 

16 CGPE X 

17 Alimentagao X 

18 Atividades Artisticas X 

19 Coord. Superv. Pedagdgica X 

20 Coord. Integ. Escola Comunidade X 

21 Sessao de Cursos X 

22 Registros Escolares X 

23 Setor de Zootecnia X 

24 Setor de Agricultura X 

25 Setor de Pesquisa e Extensao X 

26 Setor de Agroindustria X 

27 Sindicato X 

Total 20 07 

Fonte: Dados da pesquisa 

A primeira indagagao visa medir o nivel de satisfagao das pessoas envolvidas na atividade-

fim da instituigao no tocante a qualidade dos bens e servigos adquiridos atraves de pregao 

eletronico. O resultado obtido foi que uma media de 70% dos entrevistados se diz satisfeitos 

com os bens e servigos adquiridos pela instituicao, conforme resultado descrito na tabela 

abaixo. 
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Tabela 4 
Nivel de satisfagao dos bens e servigos adquiridos 

Resposta Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Satisfeito 14 70 

Insatisfeito 2 10 

Outro 4 20 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

A segunda questao indaga sobre a qualidade dos bens e servigos adquiridos pela 

instituicao. Destaca-se na opiniao de 60% dos entrevistados que opinaram pela resposta "as 

vezes" fazendo uma referenda que parte dos produtos adquiridos e de boa qualidade e 

parte de ma qualidade e 25% afirmaram que os produtos sempre sao de boa qualidade. 

Tabela 5 
Qualidade dos bens e servigos adquiridos 

Respostas Frequencia % 

Desconhego 1 5 

Nunca 1 5 

As vezes 12 60 

Sempre 5 25 

Geralmente 1 5 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

A terceira pergunta tem o intuito de verificar na opiniao do entrevistado a compatibilidade de 

pregos dos produtos adquiridos pela instituigao e os pregos usuais de mercado relativos ao 

mesmo produto. Conforme se verifica na tabela abaixo, constatou-se que 60% dos 

entrevistados afirmaram sempre existir a compatibilidade entre os pregos dos bens e 

servigos adquiridos pela instituigao com os pregos dos mesmos produtos praticados no 

mercado e 35% dos entrevistados disseram desconhecer os pregos, conforme demonstra o 

resultado ilustrado na tabela a seguir. 

Tabela 6 
Compatibilidade dos pregos dos produtos adquiridos com os de mercado 

Respostas Frequencia % 

Desconhego 7 35 

Nunca 0 0 

As vezes 1 5 

Sempre 12 60 

Geralmente 0 0 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 
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A quarta pergunta os entrevistados opinam a respeito das normas tecnicas relativas aos 

produtos adquiridos. Analisando os resultados obtidos constata-se que 45% dos 

entrevistados revelam os bens e servicos adquiridos sempre estao de acordo com as 

normas tecnicas e 45% optaram pela resposta as vezes relatando que parte das aquisigoes 

nao sao compativeis com as normas tecnicas relativas ao produto ou servigo. 

Tabela 7 
Compatibilidade dos bens e servicos adquiridos com as normas tecnicas de qualidade 

Respostas Frequencia % 

Desconhego 0 0 

Nunca 1 5 

As vezes 9 45 

Sempre 9 45 

Geralmente 1 5 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Na sequeneia verifica-se a existencia ou inexistencia de equipe tecnica, para averiguagao 

dos produtos quando a instituicao recebe o produto. Contatou-se, que, 85% dos 

entrevistados afirmaram existir sempre uma equipe tecnica para fiscalizagao dos produtos 

no ato da entrega. 

Tabela 8 
Existencia de equipe tecnica para fiscalizacao dos produtos adquiridos 

Respostas Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Desconhego 1 5 

Nunca 0 0 

As vezes 2 10 

Sempre 17 85 

Geralmente 0 0 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com o intuito de verificar o entendimento dos entrevistados quanto a relacao entre a 

compatibilidade dos produtos e servicos adquiridos com a qualificagao tecnica do servidor 

foi apurado que, 65% dos entrevistados disseram sempre existir compatibilidade entre os 

bens e servigos adquiridos e a qualificagao do servidor e apenas 5% disseram nunca existir. 
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Tabela 9 
Compatibilidade dos produtos e servigos x qualificagao do servidor 

Respostas Frequencia % 

Desconhego 0 0 

Nunca 1 5 

As vezes 6 30 

Sempre 13 65 

Geralmente 0 0 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando o entendimento do servidor quanta ao seu grau de responsabilidade com o 

patrimonio da instituigao relacionado ao seu setor de trabalho. Constatou-se, que 65% dos 

entrevistados foram convictos em dizer que sao diretamente responsaveis e nenhum 

servidor afirmou nao ser responsavel direta ou indiretamente pelos bens pertencentes a 

instituicao, no setor que atua. 

Tabela 10 
Grau de responsabilidade do servidor com o patrimonio da instituigao 

Respostas Frequencia zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA% 

Direto 13 65 

Indireto 7 35 

Outro 0 0 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Com o intuito de verificar se existe conhecimento do servidor a respeito da legislagao 

pertinente as contratagoes publicas e consequentemente da instituigao e a suficiencia 

dessas normas como garantia de uma boa contratagao pela instituigao, observou-se que 

65% dos entrevistados responderam que sim, e suficiente e 20% relataram que esses 

dispositivos deveriam ser modificados, conforme exposto na tabela abaixo. 

Tabela 11 
Opiniao do servidor sobre a legislagao referente a aquisigao de produtos e servigos 

Respostas Frequencia % 

Sim e suficiente 13 65 

Nao e suficiente 2 10 

Deveria ser modificado 4 20 

Nao opinaram 1 5 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Analisando a relacao entre o setor de compras e o servidor usuario dos bens e servigos, 

quando indagado a respeito do seu posicionamento perante a constatagao de defeitos ou 
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ma qualidade de um produto ou servigo adquirido. A grande maioria, 90% dos entrevistados, 

relatou que comunicam ao setor competente que o produto nao e de qualidade e apenas 5% 

afirmaram aceitar o produto sem falar nada. 

Tabela 12 
Posicionamento do servidor perante o setor de compras 

Respostas Frequencia % 

Comunica que o produto nao e 
de qualidade 

Aceita o produto, pois esta 
conforme a descrigao do pregao 

Outro 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Encerrando o questionario abordou-se a possibilidade de utilizagao de algum mecanismo 

pela instituicao para evitar a contratacao de produtos de ma qualidade. Onde 60% dos 

entrevistados disseram que a instituigao pode sim evitar a contratagao de produtos de ma 

qualidade e 35% optaram pela alternativa as vezes relatando que existem casos em que a 

instituicao nao pode evitar a aquisigao de produtos de ma qualidade. 

Tabela 13 
Utilizacao de mecanismos para evitar a aquisigao de produtos de ma qualidade 

Respostas Frequencia % 

Sim 12 60 

Nao 1 5 

As Vezes 7 35 

Total 20 100 

Fonte: Dados da pesquisa 

Nesse contexto pode-se concluir que as aquisigoes realizadas pela instituigao em estudo, 

atraves de pregao eletronico sao eficientes, proporcionando um consideravel nivel de 

satisfagao dos servidores dos setores envolvidos na produgio, constatou-se tambem, 

fundamentado na opiniao dos entrevistados, que os bens e servigos adquiridos sao na 

maioria das vezes de boa qualidade. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3.3.1 Teste de Hipoteses 

Nesta segio sao apresentados os testes das hipoteses que foram elaboradas quando da 

consecugao da fase inicial do estudo. Posteriormente, quando da tabulagao dos dados, foi 

realizado o cruzamento das variaveis que tentam explicar as relagoes existentes de acordo 

com o grau de significancia estatistica ou maxima probabilidade de erro de 0,05 ou 5%, 

18 90 

1 5 

1 5 
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atraves do teste nao-parametrico (Qui-quadrado de Karl Pearson), disponibilizado atraves 

do programa SSPS versao 13.0. 

Os testes nao-parametricos, ou seja, nao dependem dos parametros populacionais, como 

media ou variancia, sao assim definidas nas palavras de FONSECA, J. (2006, p. 225): 

As tecnicas estatisticas nao-parametrica sao, particularmente, adaptaveis 
aos dados das ciencias do com portamento. A aplicagao dessas tecnicas 
nao exige suposicSes quanto a distribuicao da populacao da qual se tenha 
retirado amostras para analises. Podem ser aplicadas a dados que se 
disponham simplesmente em ordem, ou mesmo para estudo de variaveis 
nominais. Contrariamente ao que acontece na estatistica parametria onde 
as variaveis sao, na maioria das vezes, intervalares. Os testes nao 
parametricos sao extremamente interessantes para analises de dados 
qualitativos. 

Dentre os testes nao-parametricos, foi utilizado o teste de ajustamento ou qui-quadrado 

sugerido por Karl Pearson, assim definido nas palavras de FONSECA, J. (2006, p. 226) 

"teste estatistico para verificar se ha adequagao de ajustamento entre as frequencias 

observadas e as frequencias esperadas [...]". O teste Qui-Quadrado de Pearson considera 

que existe relacao estatistica entre as variaveis quando diante do cruzamento dessas 

variaveis, encontra-se um resultado (p-valor) inferior a 0,05 ou 5%, ou seja, o resultado 

atinge a probabilidade de ocorrencia de 95%. 

As tabelas a seguir apresentam as hipoteses e os niveis de significancia dos testes 

realizados, onde B| e a hipotese a ser testada e H 0 a hipotese nula. 

HIPOTESE 1: Ha relagao entre o nivel de satisfagao dos bens/servigos adquiridos e a 

qualidade dos mesmos. 

- Ho Nao ha relacao entre o nivel de satisfagao dos bens/servigos adquiridos e a qualidade 

dos mesmos. 

- Hi Ha relagao entre o nivel de satisfagao dos bens/servigos adquiridos e a qualidade dos 

mesmos. 

Esta hipotese visa a identificar se o nivel de satisfagao dos bens e servigos adquiridos pela 

instituicao e justificado pela qualidade dos produtos e ou servigos. Definiu-se essa hipotese 

por acreditar que se os produtos e/ou servigos adquiridos sao de qualidade, supostamente 

existira um grau de satisfagao. 

O teste Qui-Quadrado de Pearson aponta um p-valor = 0,046 mostrando que se pode 

aceitar a hipotese alternativa (HO e rejeitar a hipotese nula (H0). 
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Tabela 14 
Nivel de satisfagao dos bens/servigos adquiridos e a qualidade dos mesmos 

Teste Valor DF P-valor 

Qui-Quadrado de Pearson 15.774(a) 8 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA0,046 

Fonte: Dados da pesquisa 

teste estatlstico, aceitando a alternativa Hi, afirma ser verdadeira 

Hipotese da pesquisa revelando existir relagao estatistica entre o nivel de satisfagao dos 

bens/servigos adquiridos e a qualidade dos mesmos, ou seja, quanto melhor a qualidade 

dos bens e servigos maior a satisfagao. 

HIPOTESE 2: Existe relagao entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas 

tecnicas de qualidade. 

- H 0 Nao existe relagao entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas tecnicas 

de qualidade. 

- Hi Existe relacao entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas tecnicas de 

qualidade. 

Essa hipotese tenta explicar se os pregos dos produtos e servigos adquiridos mantem 

relagao com as normas tecnicas de qualidade. 

No resultado demonstrado na tabela abaixo, o Teste Qui-quadrado (p-valor = 0,001) foram 

estatisticamente significantes, para comprovar a relagao entre essas duas variaveis. Nesse 

sentido, a hipotese nula pode ser rejeitada. Logo, ha relagao entre os pregos dos bens e 

servigos adquiridos e as normas tecnicas de qualidade, confirmando como verdadeira a 

segunda hipotese da pesquisa. 

Tabela 15 
Relagao entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas tecnicas de qualidade 

Teste Valor DF P-valor 

Qui-Quadrado de Pearson 22.910(a) 6 0,001 

Fonte: Dados da pesquisa 
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4 CONCLUSAO zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

A administracao publica no Brasil, historicamente, sempre teve sua eficiencia questionada 

pela sociedade, principalmente apos os diversos escandalos, que podem ser 

acompanhados atraves da imprensa, sob denominacoes diversas: "mafia do orgamento", 

"mafia das ambulancias", "mafia dos precatorios". Dentre tantas outras que se sucedem e se 

repetem ao longo do tempo, todos relacionados a corrupcao e apropriagao do dinheiro 

publico, fazendo com que o cidadao brasileiro se sinta lesado quando paga seus impostos 

sem que tenha a retribuicao necessaria por parte da administragao publica diante da 

irresponsabilidade e desonestidade na sua aplicagao. 

Diante de problemas dessa natureza, foram criados instrumentos diversos, com o intuito de 

disciplinar o uso do dinheiro publico em uma tentativa de ampliar a participagao da 

sociedade na maioria das areas que se submetem a agao estatal. Como exemplos, podem 

ser citados a "Lei de Responsabilidade Fiscal", a lei de licitagoes e contratos da 

administragao publica e dispositivos similares, o fortalecimento do Ministerio Publico da 

Uniao, dos Tribunals de Contas e dos Controles Intemos. 

Cabera entao aos orgaos de controle e a sociedade em geral a tarefa de fiscalizar a 

aplicagao dos recursos publicos. Dai porque entendemos que a lei de licitagoes publicas, Lei 

8.666/93 e alteracoes posteriores sao ferramentas que podem auxiliar a administragao 

dando a ela condigoes especiais para contratar com particulares, escolhendo de um 

universo de propostas a que melhor convem aos seus interesses para celebrar um contrato. 

O Governo Federal atraves da criagao do pregao reduziu o entao excesso de formalidades 

burocraticas, pertinentes as outras modalidades licitatorias, a administragao publica 

necessitava ser mais rapida em algumas contratagoes, como assim exige o proprio 

interesse publico. Dessa forma, em nosso entendimento, a modalidade pregao tem se 

destacado nos ultimos anos para compras de bens e servigos comuns e vem sendo a 

modalidade mais usada no ambito federal, no entanto ainda pouco utilizada por Estados e 

Municipios. O pregao eletronico tem se mostrado a modalidade mais eficiente uma vez que 

proporciona a administracao, pela simplicidade e celeridade, uma economia nos custos com 

a propria realizagao do certame. 

O presente trabalho debrugou-se em uma analise descritiva dos bens e servigos adquiridos 

atraves das licitagoes da modalidade pregao na sua versao eletronica realizadas pela 

Escola Agrotecnica Federal de Sousa no periodo de 2005 a 2007 com o intuito de verificar 

os resultados obtidos pela instituicao. 
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Considerando que essa modalidade so pode ser utilizada na aquisigao de bens e servicos 

comuns, foi feito um levantamento quantitative dos pregoes eletronicos realizados no 

periodo de 2005 a 2007. Dessa forma, foram analisados os dados oficiais disponibilizados 

nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA site de compras do Governo Federal, atraves das atas dos pregoes eletronicos 

realizados pela instituicao no periodo de 2005 a 2007. Nesse periodo foram realizados 89 

pregoes eletronicos, dentre eles apenas 4 licitacoes desertas e 5 canceladas na aceitagao, 

essa quantidade minima de processos de compras nao concluidos revelam o sucesso da 

grande maioria dos pregoes com a administracao contatando o objeto desejado. 

Seguidamente, atraves de consulta as atas dos pregoes, foi feito uma analise economico-

financeira dos produtos adquiridos atraves dessa modalidade licitatoria. Comparando-se o 

valor estimado ou de referencia do bem ou servigo a ser contratado com o valor final 

contratado e homologado, a diferenca entre esses valores, a redugao dos pregos obtida 

pode ser considerada pelo orgao contratante como uma economia aos cofres da instituigao. 

Uma vez que se utilizada outra modalidade de licitagao essa redugao nao seria possivel em 

razao dos lances ou ofertas serem unicos e irredutiveis. Comparando-se os valores obtidos 

pode-se constatar os bons resultados economicos alcangados, proporcionando uma 

economia media para a instituigao de 23,42% do prego de tudo que adquiriu com a 

utilizagao do pregao eletronico no periodo analisado, representando em valores a cifra que 

supera um milhao de reais economizados aos cofres da instituicao. 

Visando medir a satisfagao dos servidores envolvidos nos diversos setores que integram a 

estrutura funcional da instituicao em estudo, foi aplicado um questionario contendo 

perguntas relacionadas a qualidade dos bens e servicos adquiridos atraves de pregao 

eletronico. Onde se constatou um nivel de satisfagao com os produtos adquiridos de 70%, 

constatou-se tambem, fundamentado na opiniao dos entrevistados, que os bens e servigos 

adquiridos sao na maioria das vezes de boa qualidade. 

Diante das hipoteses levantadas no presente trabalho, visando a sua comprovagao foi 

realizado um teste estatistico nao-parametrico, o teste de ajustamento ou Qui-Quadrado de 

Pearson, fazendo o cruzamento das variaveis que tentam explicar as relagoes existentes 

entre as variaveis, comprovando ser verdadeira a primeira hipotese, existindo relagao 

estatistica entre o nivel de satisfagao dos bens e servigos adquiridos e a qualidade dos 

mesmos. Na segunda hipotese tambem ficou comprovada sua veracidade, existindo relagao 

entre os pregos dos bens e servigos adquiridos e as normas tecnicas de qualidade. 

No entanto, constata-se que mesmo diante da comprovada eficiencia do pregao eletronico, 

pode-se afirmar que esse sistema ainda apresenta algumas falhas e que pode ser 

melhorado atraves de alguns procedimentos como: capacitar adequadamente os servidores 
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envolvidos nazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA definigao e contratacao dos insumos necessarios ao funcionamento da 

instituicao e melhor definir tecnicamente e iegalmente o objeto a ser contratado, como 

tambem dispor de profissionais competentes para averiguar o produto no ato da entrega. 

No entanto o pregao eletronico deve ser visto nao como uma solugao definitiva no combate 

a corrupgao nas licitagoes publicas, mas como um significativo avanco e que pode ser 

melhorado, inclusive com a participagao da sociedade, onde alguns grupos ja defendem a 

utilizagao de tecnologia nas compras publicas. 

Esse dispositivo e importante para a administragao e para a sociedade na busca por uma 

maior eficiencia na gestao publica, uma vez que a administragao deve impreterivelmente 

voltar-se para os interesses da coletividade e sua eficiencia melhora significativamente o 

bem estar dos cidadaos. Afinal, no Brasil, nem sempre as mudangas legislativas sao 

capazes de mudar comportamento, principalmente em relagao aos vicios administrativos 

que permanecem ao longo da nossa historia. 
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ANEXO 
RELACAO DE BENS E SERVfCOS COMUNS DE ACORDO COM O DECRETO N° 

3.555/00 
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ANEXO II do Decreto n° 3.555/2000 
CLASSIFICACAO DE BENS E SERVICOS COMUNS 

(Redacao dada pelo Decreto n° 3.784. de 2001) 

BENS COMUNS 

1. Bens de Consumo 

1.1 Agua mineral 

1.2 Combustivel e lubrificante 
1.3 Gas 
1.4 Genera alimenticio 
1.5 Material de expediente 
1.6 Material hospitalar, medico e de laboratorio 
1.7 Medicamentos, drogas e insumos farmaceuticos 
1.8 Material de limpeza e conservacao 
1.9 Oxigenio 
1.10 Uniforme 

2. Bens Permanentes 

2.1 Mobiliario 
2.2 Equipamentos em geral, exceto bens de informatica 
2.3 Utensflios de uso geral, exceto bens de informatica 

2.4 Veiculos automotivos em geral 
2.5 Microcomputador de mesa ou portatil ("notebook"), monitor de video e 
impressora 

SERVICOS COMUNS 

1. Servigos de Apoio Administrativo 

2. Servigos de Apoio a Atividade de Informatica 

2.1 Digitagao 
2.2. Manutengao 

3. Servigos de Assinaturas 

3.1. Jornal 
3.2. Periodico 

3.3. Revista 
3.4 Televisao via satelite 

3.5 Televisao a cabo 

4. Servigos de Assistencia 

4 .1 . Hospitalar 
4.2. Medica 
4.3. Odontologica 
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5. Servigos de Atividades Auxiliares 

5.1. Ascensorista. 
5.2.. Auxiliar de escritorio. 

5.3. Copeiro. 
5.4. Gargom. 

5.5. Jardineiro. 
5.6. Mensageiro. 

5.7. Motorista. 
5.8. Seeretaria. 

5.9. Telefonista. 

6. Servigos de Confecgao de Uniformes. 

7. Servigos de Copeiragem. 

8. Servigos de Eventos. 

9. Servigos de Filmagem. 

10. Servigos de Fotografia. 

11. Servigos de Gas Natural. 

12. Servigos de Gas Liquefeito de Petroleo. 

13. Servigos Graficos. 

14. Servigos de Hotelaria. 

15. Servigos de Jardinagem. 

16. Servigos de Lavanderia. 

17. Servigos de Limpeza e Conservagao. 

18. Servigos de Locagao de Bens Moveis. 

19. Servigos de Manutengao de Bens Imoveis. 

20. Servigos de Manutengao de Bens Moveis. 

21 . Servigos de Remogao de Bens Moveis. 

22. Servigos de Microfilmagem. 

23. Servigos de Reprografia. 
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24. Servigos de Seguro Saude. 

25. Servicos de gravacao. 

26. Servicos de Traducao. 

27. Servigos de Telecomunicagoes de Dados. 

28. Servigos de Telecomunicagoes de Imagem. 

29. Servigos de Telecomunicagoes de Voz. 

30. Servigos de Telefonia Fixa. 

31 . Servigos de Telefonia Movel. 

32. Servigos de Transporte. 

33. Servigos de Vale Refeigao. 

34. Servigos de Vigilancia e Seguranga Ostensiva. 

35. Servigos de Fornecimento de Energia Eletrica. 

36. Servigos de Apoio Maritime 

37. Servigo de Aperfeigoamento, Capacitagao e Treinamento. 
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APENDICE 

MODELO DE QUESTIONARIO APLICADO NA PESQUISA 
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Setor em que foi aplicado o questionario 

QUESTIONARIO 

Este questionario tem como objetivo identificar a qualidade dos bens e 

servigos adquiridos pela Escola Agrotecnica Federal de Sousa e a satisfagao 

ou insatisfagao dos setores os quais solicitam os produtos adquiridos por 

licitagao na modalidade pregao. A sua opiniao e de primordial importancia para 

que esse trabalho sirva como fonte para demonstrar eventuais vantagens e 

desvantagens e possiveis corregoes naquela modalidade de licitagao. 

1°) Qual o seu nivel de satisfagao com os bens e servigos adquiridos pela EAFS-

PB? 

( 1) satisfeito 
( 2) insatisfeito 
( 3) outro 

2°) Os bens e servigos adquiridos por esta instituicao sao de boa qualidade, 

independente de marcas? 

( 1 ) desconhego 
( 2) nunca 
( 3) as vezes 
( 4) sempre 
( 5) geralmente 

3°) Os pregos dos bens e servigos adquiridos por esta instituigao sao compativeis 

com o mercado? 

( 1) desconhego 
( 2) nunca 
( 3) as vezes 
( 4) sempre 
( 5) geralmente 

4°) os bens e servigos adquiridos estao dentro das normas tecnicas de qualidade? 

( 1) desconhego 

( 2) nunca 
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( 3) as vezes 

( 4) sempre 

( 5) geralmente 

5°) Existe alguma equipe tecnica para verificar se o produto e compativel com o 
solicitado pelo setor? 

( 1) desconhego 

( 2) nunca 

( 3) as vezes 

( 4) sempre 

( 5) geralmente 

6°) Os bens e servigos adquiridos estao dentro dos limites minimos de qualificagao 

dos servidores envolvidos na produgao? 

( 1) desconhego 
( 2) nunca 
( 3) as vezes 
( 4) sempre 
( 5) geralmente 

7°) Qual e o grau de responsabilidade com o bem adquirido por esta instituicao para 

o setor que atua? 

( 1) direto 
( 2) indireto 
( 3) outro 

8°) Os dispositivos da Lei 8.666/93 e demais normas que regem o pregao eletronico 
sao adequadas para que a instituigao possa adquirir bens e servigos de qualidade? 

( 1) sim, e suficiente 
( 2) nao 
( 3) deveriam ser modificados 

9°) Ao perceber que o bem nao e de boa qualidade, qual o seu posicionamento 

perante o setor de compras? 

( 1) comunicar que o produto nao e de qualidade 

( 2) nao fala nada 
( 3) nao solicita o bem ao almoxarifado 
( 4) aceita o produto pois esta conforme a descrigao do pregao 

( 5) outro 

10°) A instituigao pode fazer algo para evitar a compra de produtos que nao sejam 

de qualidade? 

( 1) sim ( 3) as vezes 
( 2) nao ( 4) geralmente 


