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R E S U M O zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Ao longo do tempo o procedimento licitatorio vem se desenvolvendo cada vez mais, 

objetivando uma maior eficiencia as contratacoes publicas. Hoje em dia, o ato de licitar e 

tratado por forga da Constituicao Federal de 1988 em seu art, 37, inciso XXI, como um 

principio constitucional, sendo obrigatoria sua observacao nas contratacoes publicas, exceto 

nos previstos na Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que e a Lei que regulamenta 

atualmente esse dispositivo. Assim, nota-se que as licitacoes tem passado por grandes 

mudangas ao longo do tempo, desde sua criagao com o instituto Vela e Pregao nos Estados 

Medievais, ate os dias atuais, podendo ser citado o caso do Pregao Eletronico, que e 

considerado um novo procedimento que apresenta vantagens em relagao as demais 

modalidades anteriormente praticadas pela Administragao Publica. Com intuito de analisar 

as vantagens do Pregao Eletronico a Presente pesquisa se presta para analisar a se essa 

nova modalidade de licitagao apresenta vantagens economicas em relagao a Carta Convite. 

Para tanto a pesquisa foi realizada atraves de um estudo de caso no IFPB Campus de 

Sousa-PB (antiga Escola Agrotecnica) tomando-se por base os Pregoes Eletronicos e as 

Cartas Convite com o elemento de despesa material de consumo realizados por essa 

autarquia durante o ano 2005, e para comparagao responder o Problema da pesquisa foram 

identificados os valores de referenda e homologagao desses processos licitatorios, com 

intuito de verificar a media do indice relativo de economia para aplicar o teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "t" de 

Student. Essa metodologia identificou estatisticamente que apesar de o Pregao Eletronico 

apresentar uma vantagem economica em relagao a Carta Convite de 7,56%, para as 

amostras analisadas, esse percentual nao justifica o uso do Pregao Eletronico como melhor 

opgao na redugao dos gastos por parte da Administragao Publica. 

Palavras-chave: Licitagao. Redugao de gastos. Pregao Eletronico. Carta Convite. 



A B S T R A C T zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Over time the bidding process has been increasingly developed, aiming at greater efficiency 

to public contracting. Today, the act of bidding is handled under the 1988 Federal 

Constitution in its article. 37, XXI, as a constitutional principle, his observation is mandatory 

in public contracting, except as provided for in Law 8666/93 of June 21 , 1993, which is the 

law that currently regulates this device. Thus, it is noted that the bids have gone through 

great changes over time, since its inception the institute Sailing and proclamation in the 

Medieval to the present day, and may be cited the case of the Electronic Auction, which is 

considered a new procedure has advantages in relation to other methods previously applied 

by the Government. In order to consider the benefits of the Electronic Auction Present 

research lends itself to analyze whether this new form of bidding has economic advantages 

in relation to the Letter of Invitation. For both the survey was conducted through a case study 

in IFPB Campus de Sousa-PB (Old School Agrotechnical) having as basis the Auction 

Electronics and the Letters of invitation with the element of material consumption expenditure 

made by the municipality during the 2005, and compared to answer the research question 

were identified benchmarks and approval of the bidding process, in order to verify the 

average rate on savings to apply the test of "t" of Student. This statistical methodology 

identified that although the Electronic Auction have a slight economic advantage in relation to 

LOI of 7.56% for the samples analyzed, this percentage does not justify the use of electronic 

trading as the best option to reduce spending by the Public Administration. 

Keywords: Bid. Reduced spending. Electronic Auction. Letter of Invitation. 
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1. I N T R O D U C A O 

Segundo informagoes divulgadas no dia 06 de fevereiro de 2007 no Site Oficial de Compras 

do Governo Federal 1 as aquisicoes publicas compoem uma importante parcela do total de 

gastos na Administragao Publica Federal no Brasil. Por forca do inciso XXI do art. 37 da 

Constituicao Federal de 1988, essas aquisicoes devem se realizadas, obrigatoriamente, por 

meio de Licitacao que visa atender a principios tais como o da legalidade, impessoalidade, 

moralidade, igualdade, publicidade, probidade administrativa, vinculagao ao instrumento 

convocatorio, julgamento objetivo e os que Ihe sao correlatos, para propiciar o fim maior da 

Administragao Publica que e o bem estar da sociedade. 

Por sua vez, o dispositivo supracitado e hoje regulamentado pela Lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que institui normas para Licitagoes e contratos da Administragao Publica e 

da outras providencias, e suas alteragoes, que preve 05 (cinco) modalidades de Licitagao 

quais sejam: Concorrencia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso e Leilao. Contudo, foi 

criada atraves de medida provisoria uma nova modalidade de Licitagao: o Pregao, que 

atualmente, pode ser executada de forma presencial ouzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA eletronica, sendo objeto especifico 

desse estudo a sua forma eletronica. 

O Pregao foi inicialmente instituido pela Medida Provisoria n° 2.026, de 04 de maio de 2000, 

sendo que esse dispositivo so instituiu o Pregao para a Administragao Publica Federal 

Direta. Logo, diversas vezes criticada por juristas renomados como Sidney Bittencourt, 

Diogenes Gasparini, Luciano Ferraz, entre outros, essa medida provisoria foi aprovado em 

08 de agosto de 2000 por meio do Decreto 3.555, que regulamenta o Pregao em sua Forma 

Presencial, dispositivo esse que tambem foi diversas vezes criticado, com relagao a sua 

constitucionalidade e aplicabilidade. 

Em 21 de dezembro de 2000, foi instituido o Decreto Federal n° 3.697 (atualmente 

revogado), que instituiu o a modalidade Pregao em sua Forma Eletronica no ambito da 

Uniao sempre fazendo referenda ao Decreto n° 3.555. Tendo em vista a necessidade de 

uma lei que regulamentasse o Pregao, foi instituida a Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, 

que atualmente regulamenta essa nova modalidade e preve no § 1° do art. 2° a 

possibilidade de utilizagao de recursos de tecnologia da informagao. 

1 www.comprasnet.gov.br 

http://www.comprasnet.gov.br
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Observada a necessidade de mudanca na estrutura da Administragao Publica brasileira, e 

com intuito de acompanhar as mudancas provocadas pelas novas tecnologias, foi criado o zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Pregao Eletronico, atualmente regulamentado pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 

2005, que regulamenta o disposto no 1§ do art. 2° da Lei 10.520. 

Segundo Pereira (2008, p.23) "as transformacoes nos padroes culturais das organizacoes 

publicas estao relacionadas as aspiracoes da sociedade, que deseja servicos publicos de 

melhor qualidade e prestados com maior nivel de transparencia". 

Assim, tendo em vista as constantes mudancas culturais e organizacionais na sociedade 

contemporanea, provocadas em sua maioria, pelas transformacoes tecnologicas, e que a 

Administragao Publica Federal da prioridade ao uso do Pregao Eletronico, ou seja, ao 

mesmo tempo em que se adaptam as mudangas estruturais da sociedade da informagao, a 

Administragao Publica poem a disposigao da sociedade o Pregao Eletronico, que constitui 

uma forte ferramenta de controle social, visto ainda, que essa modalidade de Licitagao nao 

foge dos principals principios das Licitagoes que e o da economicidade e o da concorrencia, 

pelo fato do Pregao Eletronico da oportunidade de participagao de licitantes de diversas 

regioes e acirrar a concorrencia entre os participantes, buscando sempre a melhor proposta 

e o menor prego. 

Segundo noticia publicada no Site de Compras do Governo Federal (Comprasnet) em 26 de 

fevereiro de 2007, estimativas realizadas pela SLTI (Secretaria de Logistica e Tecnologia da 

Informagao do Ministerio do Planejamento) afirmam que "O pregao eletronico e a mais 

rapida e barata modalidade licitatoria do Governo Federal". Com base nessa afirmagao, sera 

realizado um estudo de caso no campus do IFPB (Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia 

da Paraiba) localizado na cidade de Sousa, com intuito de verificar em parte essa afirmagao, 

ou seja, identificar se o Pregao Eletronico e realmente mais vantajoso em termos 

economicos para a Administragao Federal do IFPB em detrimento da modalidade Convite 

para as contratagoes de aquisigao do elemento de despesa Materials de Consumo. 

O referido estudo de caso servira de referenda para as tomadas de decisao dos gestores 

publicos municipals e estaduais, ao passo que a ambas as situagoes, ou seja, o uso do 

Pregao Eletronico ou do Convite e legalmente valido para aquisigao de materials de 

consumo, no entanto o gestor publico deve utilizar-se do que aufira maior economia para 

obedecer ao principio da economicidade, com intuito de aperfeigoar os servigos publicos 

prestados a sociedade. 
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1.1. Tema e Problematics 

Com base na afirmagao feita pela SLTI (2007) surge o interesse pela realizagao do presente 

estudo que tem por tema; "O uso do Pregao Eletronico como instrumento para redugao dos 

gastos com Material de Consumo na Administragao Publica em detrimento da modalidade 

Convite". Para dar cunho cientifico ao tema abordado pelo presente estudo, surge o 

seguinte problema de pesquisa: Sera que o Pregao Eletronico pode funcionar como 

instrumento para redugao dos gastos com Material de Consumo na Administragao Publica 

em detrimento da modalidade Convite? 

1.2. Objetivo Geral 

O presente trabalho consiste em analisar a viabilidade do uso do Pregao Eletronico pela 

Administragao Publica com intuito de reduzir gastos em detrimento da modalidade Convite. 

1.3. Objet ivos Especif icos 

• Apresentar conceitos e disposigoes gerais sobre Administragao Publica; 

• Levantamento do estado da arte sobre Administragao Publica e Licitagao , dando 

enfase a modalidade Pregao, especialmente na sua formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Eletronica; 

• Expor conceitos e normas gerais sobre Licitagoes e suas modalidades em especial 

ao Pregao na sua forma Eletronica e a Carta Convite; 

• Identificar as vantagens e desvantagens do Pregao Eletronico; 

• Estimar e comparar a economicidade do Pregao Eletronico com o Convite por meios 

Estatisticos; 

• Comparar os gastos realizados por meio de Pregao Eletronico e/ou Carta Convite por 

meio de estudo de caso no ambito da Administragao Publica Federal. 
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1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4. Justif icativa 

Diante das constantes transformacoes a que passa o Estado, em termos de Licitagoes, 

surge uma nova modalidade de denominada Pregao, com o objetivo de imprimir maior 

agilidade as contratagoes publicas, reduzindo os custos operacionais e diminuir os valores 

dos contratos das aquisigoes dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA bens e servigos comuns, com intuito de propiciar mais 

eficiencia e eficacia a Administragao Publica no cumprimento do seu fim maior, que e o 

bem-estar social e o atendimento ao interesse publico. 

A partir de uma visao sistemica, por meio da observagao e percepgao do desempenho da 

Administragao Publica e possivel identificar que e preciso melhorar o desempenho da 

gestao publica no Brasil, para que seja realizada de forma eficiente e eficaz sua fungao 

sociai, fazendo com que os orgaos publicos alcancem a melhor qualidade possivel na 

prestagao dos servigos publicos, visando o bem-estar da coletividade. 

Segundo Pereira (2008, p. 25); 

A modemizacao da Administragao Publica, em sentido amplo, deve buscar 
de forma permanente a estruturacao de um modelo de gestao que possa 
alcancar diversos objetivos, como, por exemplo: melhorar a qualidade da 
oferta de servigos a populagao, aperfeigoar o sistema de controle social da 
Administragao Publica, elevar a transparencia, combater a corrupgao, 
promover a valorizagao do setor publico, entre outros. 

Diante disso, pode-se identificar um importante passo da Administragao Publica com relagao 

as compras publicas, neste caso, a obrigatoriedade do processo licitatorio prevista no inciso 

XXI do art. 37 da CF de 1988, que visa atender a principios relacionados a eficiencia e 

eficacia das contragoes publicas. 

As Licitagoes estao regulamentadas pela Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui 

normas para Licitagoes e contratos da Administragao Publica e da outras providencias, e 

suas alteragoes, que preve 5 (cinco) modalidades de Licitagao quais sejam: Concorrencia, 

Tomada de Pregos, Convite, Concurso e Leilao. 

Devido a necessidade da Administragao Publica de exercer sua fungao de forma tempestiva, 

tendo em vista o tempo que demanda um processo licitatorio com as modalidades ate entao 

previstas (com excegao da modalidade Convite), em maio de 2000 foi criada mediante 

Medida Provisoria (atualmente revogada pela Lei n° 10.520/2002) uma nova modalidade de 

Licitagao denominada Pregao, nao prevista na Lei n° 8.666/93, que surgiu primeiramente na 
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formazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Presencial (Decreto 3.555/2000) e logo depois diante das constantes mudancas 

estruturais advindas das tecnologias da informagao e comunicagao, foi editada o Decreto n° 

5.540, de 1° de julho de 2005, que instituiu para fins iegais, o Pregao Eletronico. 

A relevancia do presente estudo se da tambem pelo fato de que o Pregao Eletronico esta se 

configurando como tendencia para as contratagoes da Administragao Publica, por se tratar 

de uma modalidade de Licitagao que visa maior transparencia ao uso dos recursos publicos, 

e por ser uma ferramenta que visa modernizar os processos e as contratagoes da 

Administragao Publica, com intuito de acompanhar as constantes mudangas estruturais nas 

relagoes de mercado, que trazem beneficios, tanto para os Licitantes, como para a 

Administragao Publica. 

Ao tempo em que o Pregao Eletronico da maior transparencia ao uso dos recursos, por se 

tratar de um processo que ocorre no ambiente da rede mundial de computadores (internet), 

tambem viabiliza o trabalho dos servidores publicos, devido o uso de tecnologias da 

informagao e comunicagao (computadores, impressoras, internet e etc.). Aiem disso, o 

Pregao Eletronico aumenta a possibilidade de Licitantes de outras regioes participarem do 

certame 2, independentemente da distancia a que eles se encontrem. 

Vale destacar a comparacao desta pesquisa com a informagao dada pela SLTI (2007), no 

qual noticia que o pregao eletronico e a mais rapida e barata modalidade licitatoria do 

Governo Federal, sendo que a SLTI baseia-se, para efeitos de economicidade, apenas nos 

valores de referenda estipulados nas atas dos mesmos por meio de pesquisa de mercado e 

comparam com os valores de homologagao dos contratos, fato esse que nem sempre pode 

ser identificada a viabilidade do Pregao Eletronico, visto que com esse criterio, nem sempre 

podera ser verificada uma maior economia para a Administragao Publica, em caso de 

escolha do Pregao Eletronico em detrimento das demais modalidades cabiveis ao processo 

em particular. 

Assim, pode-se considerar como sendo relevante o presente estudo, pois trata de uma 

modalidade nova de Licitagao que da subsidio a Administragao Publica fiscalizar a eficiencia 

dos gastos publicos. Nao obstante os gestores publicos municipals poderao utilizar-se deste 

estudo como base para justificativa da escolha da modalidade mais adequada de Licitagao, 

nos casos em que houver mais de uma opgao legal. Contudo, considera-se esse estudo 

importante para a sociedade em geral, visto que o Pregao Eletronico pode servir como meio 

para fiscalizagao dos gastos publicos, por parte dos cidadaos, para que possam avaliar os 

recursos publicos estao sendo utilizados corretamente. 

2 Competigao, torneio (XIMENES, p. 201) 
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Por sua vez, pode-se ser utilizado por empresarios que tem pretensao de contratar com a 

Administragao Publica, visto que o uso do Pregao Eletronico tem como caracteristica o 

aumento no numero de participantes na disputa, aumentando assim a possibilidade de 

novos interessados contratarem com a Administracao Publica. 

Vale salientar tambem a relevancia do estudo para a Administragao Publica Municipal e 

Estadual, assim como os demais orgao e empresas a eles vinculados que estao obrigados a 

licitar, pois o resultado desta pesquisa dara suporte cientifico aos gestores e demais 

servidores municipals para decidir se prioriza o uso do Pregao Eletronico, nos casos 

cabiveis, ou se devem utilizar-se das demais modalidades cabiveis a cada processo em 

particular. 

Logo, diante de todo exposto, o objeto a ser estudo e considerado relevante para a 

sociedade em geral, assim como para a Administragao Publica em suas tres esferas e todo 

o aparelhamento do Estado, que visa a eficacia e eficiencia de seus atos e o melhor 

aproveitamento dos recursos publicos. 

1.5. Delimitagao da Pesquisa 

O presente trabalho consiste num estudo de caso no IFPB Campus de Sousa-PB por se 

tratar de uma autarquia Federal, ou seja, assim como os municipios esta inserido no ambito 

da Administragao Publica, e por ser um dos primeiros orgaos desta cidade a utilizar-se do 

Pregao Eletronico em seus processos Licitatorios, visto que desde agosto de 2005, ou seja, 

dois meses apos a regulamentagao dessa modalidade pelo Decreto n° 5.540, de 31 de maio 

de 2005, que o IFPB contrata mediante Pregao Eletronico. 

Outro motivo para escolha dessa autarquia e que as informagoes sao tempestivamente 

divulgadas no Site de Compras do Governo Federal Quanta aos dados, serao utilizados 

processos licitatorios referentes a generos alimenticios, pelo fato de serem os objetos mais 

licitados, tanto mediante Pregao Eletronico, como nas demais modalidades de Licitagao, 

para efeitos de comparagao entre si. 

O estudo utilizara metodologia estatistica especifica para verificar a viabilidade do uso dessa 

modalidade no IFPB, em detrimento da modalidade Convite, com base em dados referentes 

a processos ja realizados, considerando alem da comparagao do valor de referenda com o 

valor final do contrato SLTI (2007), o nivel de economicidade dos Pregoes Eletronicos e das 

Cartas Convite, para efeitos de comparagao. Com isso pode-se realizar uma comparagao 
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estatistica entre os indicadores relativos de economia de cada uma dessas modalidades 

para compara-los entre si, utilizando como referencia os processos realizados no ano de 

2005. Este periodo foi escolhido pelo fato de que apresenta uma maior media de processos 

realizados por estas modalidades com o elemento de despesa material de consumo. 

1.6. Metodologia da Pesquisa 

A presente pesquisa sera realizada atraves de pesquisa bibliografica em obras, sites da 

internet e normas especificas referentes ao assunto, para dar suporte teorico na 

interpretagao dos resultados que serao alcangados atraves da utilizagao de metodos 

estatisticos, mais precisamente, da estatfstica descritiva. Netto (2008, p. 34) considera que 

"o metodo estatistico consiste na manipulacao dos dados para comprovar relacoes dos 

fenomenos entre si e obter generalizagoes sobre sua natureza, ocorrencia ou significado". 

Fonseca & Martins (1996) afirmam que "a estatistica descritiva se constitui num conjunto de 

tecnicas que objetivam descrever, analisar e interpreter os numeros de uma populagao ou 

amostra. 

Todavia, o metodo estatistico e aqui utilizado para analisar os resultados obtidos atraves de 

coleta de dados nas atas dos Pregoes Eletronicos realizados pela IFPB no ano de 2005, 

disponibilizados no Site Oficial de Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br), e 

nas atas dos processos fisicos referentes a modalidade Convite no mesmo periodo, obtidos 

atraves de solicitagao ao setor de execugao orgamentaria e finangas do referido orgao. 

Para resolver o problema da presente pesquisa os dados coletados foram submetidos a 

uma ferramenta da estatistica inferencial chamada de Teste de Hipoteses. Para Fonseca & 

Martins (1996) a partir de um teste de hipoteses, realizado com dados amostrais, pode-se 

inferir sobre a populagao. O teste utilizado para analisar os dados desta pesquisa foi ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T de 

Student que para Bisquerra; Sarriera & Martinez (2004) a prova de T de student e utilizada 

para comparar duas medias. 

Assim, foi aplicado o teste T de student para comparar as medias dos indices relativos de 

economia dos Pregoes Eletronicos e das Cartas Convite realizadas pelo IFPB Campus de 

Sousa-PB para analisar a possibilidade de o Pregao Eletronico funcionar ou nao como 

ferramenta para a redugao dos gastos com material de consumo em detrimento da 

modalidade Convite no ambito da Administragao Publica. 

http://www.comprasnet.gov.br
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Para tanto foram identificados os valores de referenda e homologacao dos processos 

licitatorios realizados pelo IFPB Campus de Sousa-PB sob a modalidade Convite e Pregao 

em sua forma eletronica, com intuito de verificar a media do indice relativo de economia 

para aplicar o teste dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA T de Student. Essa metodologia identificara estatisticamente se o 

Pregao Eletronico realmente podera apresentar vantagem economica na aquisigao de 

materiais de Consumo em detrimento do Convite ou se essa economia e obra do acaso. 

Assim esse estudo configura-se como uma pesquisa de natureza exploratoria e descritiva, 

pois busca da mais profundidade ao problema abordado. 

1.6.1. Classif icacao da Pesquisa 

a) Quanta aos procedimentos: 

A presente pesquisa classifica-se como um estudo de caso, como base em dados coletados 

nas atas dos processos licitatorios que utilizaram a modalidade Convite e Pregao na sua 

forma Eletronica, realizados pelo IFPB campus de Sousa/PB durante todo o ano de 2005, 

com objetivo de reunir e detalhar informacoes necessarias para consecucao do objetivo 

geral do estudo. O metodo escolhido para a realizagao da pesquisa foi o Hipotetico-

dedutivo. 

b) Quanta aos meios 

Quanta aos meios necessarios para realizagao, a pesquisa classifica-se como bibliografica, 

pois foram utilizados meios dessa natureza (Livros, sites da internet, Leis e etc.), para 

construgao do referencial teorico. Sera realizada tambem, pesquisa documental, visto que 

os dados da pesquisa serao retirados das atas dos Pregoes Eletronicos e Cartas Convites 

realizadas pelo IFPB Campus de Sousa/PB durante o periodo analisado. 

c) Quanta aos fins 
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Segundo Beuren (2006, p. 80) "A pesquisa exploratoria e desenvolvida no sentido de 

proporcionar uma visao geral a cerca de determinado fato". Assim, a presente pesquisa e 

considerada exploratoria, atraves de analise quantitativa dos dados para da mais enfase aos 

resultados atingidos, buscando proporcionar maiores informacdes sobre o tema abordado, 

com intuito de da mais profundidade ao assunto. 

1.6.2. Universo da Pesquisa 

Serao analisadas todas as atas dos processos licitatorios que utilizaram-se do Pregao 

Eletronico e da Carta Convite para aquisicao de Material de Consumo no IFPB Campus de 

Sousa-PB durante o ano de 2005. Este criterio foi utilizado para dar paridade a estas 

modalidades com intuito de viabilizar a comparacao destas entre si. 

1.6.3. Procedimento de Coleta de Dados 

A coleta dos dados referentes aos Pregoes Eletronicos utilizados nesta pesquisa foram 

coletados no sitio do Portal de Compras do Governo FederalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (Comprasnef), visto que por 

ser o IFPB uma autarquia Federal este orgao tem o dever de divulgar seus atos em 

cumprimento ao principio constitucional da publicidade. J a em relagao as informacoes 

referentes as atas dos Convites, as informacoes foram obtidas no proprio orgao atraves de 

solicitacao feita ao setor de execucao orcamentaria e financas. 
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2. F U N D A M E N T A C A O T E O R I C A 

2 . 1 . Administragao Publica 

Segundo os incisos I e II e respectivas alineas do art. 4° do Decreto-lei n° 200, de 25 de 

fevereiro de 1967, com redagao dada pela Lei n° 7.596, de 10 de abril de 1987, a 

Administragao Federal compreende: 

I - a administracao direta, que se constitui dos servigos integrados na 
estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos Ministerios; 
II - a administragao indireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade juridica propria: 
a) autarquias; 
b) empresas publicas; 
c) sociedades de economia mista; 
d) fundagoes publicas. 

De acordo com Di Pietro (2002, p.62): 

Embora esse Decreto-lei seja aplicavel, obrigatoriamente, apenas a Uniao, 
nao ha duvida de que contem conceitos, princlpios que, com algumas 
ressalvas feitas pela doutrina, se incorporam aos Estados e Municipios, que 
admitem aquelas mesmas entidades como integrantes da Administragao 
Indireta [...] 

Analisando os incisos I e II e suas respectivas alineas, do art. 4° do Decreto-lei n° 200/67 em 

conjunto com as palavras de Di Pietro (2002, p. 62), pode-se afirmar que a Administragao 

consiste e o conjunto de todos os integrantes das pessoas juridicas politicas (Uniao, 

Estados, Municipios e Distrito Federal) como orgaos da Administragao Direta do Estado. 

Alem desses orgaos, o Estado 3 opta pela execugao indireta da atividade administrativa, 

transferindo-a para pessoas juridicas com personalidade de direito publico ou privado 

(autarquias, fundagoes, sociedade de economia mista e empresas publicas) que 

representam a Administragao indireta do Estado. 

Para Meirelles (1999, p. 18): "Administragao Publica e todo aparelhamento do Estado, 

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

coletivas". zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

3 Pereira (2008, p. 154) "E uma com unidade de homens fixada sobre um terri t orio com poder de m ando, acao e 

coercao constitufda de povo, terri t orio e governo, sendo uma ent idade polft ica com capacidade de elaborar 

suas proprias leis". 
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Assim considera-se Administragao Publica o conjunto de orgaos, entidades e de pessoas 

juridicas polfticas que tem o objetivo de satisfazer as necessidades coletivas atraves da 

prestagao de servigos diretos, incluindo as entidades com personalidade juridica de direito 

privado sob controle do poder publico e as fundagoes por ele instituidas ou mantidas. 

Para atender estas necessidades a Administragao Publica nao dispoem da totalidade de 

bens e servigos que atendam as necessidades de toda a coletividade. Logo e visivel a 

necessidade de a Administragao contratar servigos e adquirir bens que possam auxiliar na 

fungao precipua do Estado que e o bem estar da coletividade. 

A Administragao Publica para desempenhar sua fungao deve em algumas situagoes, 

contratar com particulares o fornecimento de servigos ou aquisigao de bens necessarios a 

manutengao de sua atividade principal, que e a promogao do bem estar social. Contudo 

deve convocar particulares em iguais condigoes de concorrencia, a fim de se obter uma 

maior vantagem, seja tecnica ou economica, para a futura celebragao do contrato entre 

ambos, objetivando a maior quantidade possivel de interessados na disputa, que atendendo 

tal chamamento estarao aceitando previamente as condigoes do instrumento convocatorio e 

do contrato que por ventura venha a ser estabelecido. Esse processo e denominado de 

Licitagao, por alguns autores entendido como principio da Administragao Publica. 

Conforme disposto em seu art. 6° inciso XI, a Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui 

normas para licitagoes e contratos da Administragao Publica, considera a Administragao 

Publica para efeito de sua aplicabilidade, como sendo a administragao direta e indireta da 

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, abrangendo inclusive as entidades 

com personalidade juridica de direito privado sob controle do poder publico e das fundagoes 

por eles instituidas ou mantidas. 

2.2. Licitagoes 

2 .2 .1 . Breve Historico 

A palavra licitagao tem origem etimologica latina, derivada do vocabulozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA licitatione, que 

significa ato ou efeito de licitar, oferta de um ou mais lances realizados em leilao ou em 

hasta publica. Segundo Ximenes (2000, p. 580) "licitar significa por a venda por meio de 
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lances, em leilao ou em hasta publica". Logo, hasta publica aqui entendida como compra ou 

venda aberta ao publico. 

Neste caso, relacionando a origem da palavra ao significado apresentado por Ximenes 

(2000, p. 580), entende-se que licitar consiste no ato ou efeito de disponibilizar algo em 

publico mediante negociacao aberta onde qualquer pessoa podera negociar livremente 

desde que cumpra com as regras ali estabelecidas e convencionadas. 

Segundo Meirelles (1999, p. 25): 

Nos Estados medievais da Europa usou-se o sistema denominado 'vela e 
pregao', que consistia em apregoar-se a obra desejada, e, enquanto ardia 
uma vela os construtores interessados faziam suas ofertas. Quando 
extinguia a chama, adjudicava-se a obra a quern houvesse oferecido o 
melhor preco. 

Desta forma, uma vela era acesa no inicio da sessao abrindo a fase de lances publicos por 

parte dos ali interessados a executar a obra. Extinta a chama da vela encerrava-se a fase de 

lances. Assim, era adjudicado 4 o direito ao licitante que ofertou o menor preco no exato 

momento em que a chama da vela se extinguiu. Logo depois eram acordas as condigoes de 

execugao, de pagamento e de periodo de entrega da obra. 

A Lei do Imperio, de 29 de agosto de 1828, por exemplo, estabelecia regras para a 

construgao das obras publicas que tivessem por objetivo a navegagao de rios, abertura de 

canais, edificagao de estradas, pontes, calgadas ou aquedutos, disponha em seu art. 5. 

(1828zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Motta 1999, p. 27) que: "Aprovado o piano de algumas referidas obras, 

imediatamente sera a sua construgao oferecida a empresarios por via de editais publicos, e, 

havendo concorrentes, se dara a preferencia a quern oferecer maiores vantagens." 

Em 14 maio de 1862 surge o Decreto n° 2.926, que regulamentava as arrematagoes dos 

servigos a cargo do entao Ministerio da Agricultura, Comercio e Obras Publicas. Assim ao 

longo do tempo foram sendo promulgadas varias leis e decretos que tratavam de licitagoes, 

o procedimento licitatorio veio a ser consolidado, no ambito federal, pelo Decreto n° 4.536, 

de 28 de Janeiro de 1922, que organizou o Codigo de Contabilidade da Uniao, que em seu 

art. 49, normatiza que Administragao Publica deve contratar mediante procedimento de 

concorrencia publica, ou seja, procedimento licitatorio previo. Assim dispondo: Art. 49. Ao 

empenho da despesa devera preceder contrato, mediante concorrencia publica: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

Meirelles (1999, p. 33), [...] "a atribuicao de seu objeto a quern foi classificado em prim eiro lugar". 
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Considerando a evolucao das licitagoes, encontrar-se em Ordenagoes (1957zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud Motta 

1999, p. 27): 

E nao se fara obra alguma, sem primeiro andar em pregao, para se dar de 
empreitada a quern houver de fazer melhor e por menos prego; porem as 
que nao passarem de mil reis, se poderao mandar fazer por jornais, e umas 
e outras se langarao em livro, em que se declare a forma de cada uma, 
lugar em que se ha de fazer, prego e condigdes do contrato, E assim como 
forem pagando aos empreiteiros, farao ao pe do contrato conhecimento do 
dinheiro, que vao recebendo, e assinarao os mesmos empreiteiros e o 
escrivao da camara; e as despesas que os provedores nao levarem em 
conta, paga-las-ao os vereadores, que as mandaram fazer. 

Por sua vez, entende-se do fragmento de Ordenagoes (1957) citado por Motta (1999), que 

desde 1957 ja havia a possibilidade do que hoje se denomina dispensa de licitagao, sendo 

essa condicionada a alguns criterios de valor, tornando desnecessario o procedimento de 

licitagao, na epoca tratada de "vela e pregao", ficando os vereadores responsaveis pelos 

gastos nao previstos no ato da contratagao. Assim a responsabilidade dos vereadores era 

entao entendida como um tipo de controle interno, para que estes nao manipulassem a 

dispensa do procedimento atraves da ocultagao de gastos, ato este que poderia ensejar na 

concessao de prioridades a alguns empreiteiros. 

Ao longo do tempo o procedimento licitatorio vem se desenvolvendo cada vez mais, 

objetivando uma maior eficiencia as contratagoes publicas. Esse procedimento ganhou forga 

por meio do Decreto-Lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, que dispoe sobre a organizagao 

da Administragao Federal e estabelece diretrizes para a reforma administrativa dando outras 

providencias. O referido decreto trata entre outros assuntos; da obrigatoriedade de licitar por 

parte dos orgaos da administragao direta e nas autarquias; de algumas modalidades de 

licitagao; da seguranga da publicidade; das exigencias para a habilitagao dos licitantes ao 

processo, entre outras regras que ate hoje sao verificadas na legislagao pertinente. Tendo 

ganhado forga posteriormente com a edigao da Lei n° 5.456, de 20 de junho de 1968, que 

estende as normas do Decreto-Lei n° 200 aos Estados e Municipios. 

Segundo Motta (1999, p. 29) "com o advento do Decreto-Lei n° 2.300, de 21 de novembro 

de 1986, atualizado em 1987, pelos Decretos-Lei 2.348 e 2.360, instituiu-se o Estatuto 

Juridico das Licitagoes e Contratos Administrativos, reunindo normas gerais e especiais 

relacionadas a materia". 

Hoje em dia, o ato de licitar e tratado por forga da Constituigao Federal de 1988 em seu art. 

37, inciso XXI, como um principio constitucional, sendo obrigatoria sua observagao nas 

contratagoes publicas, exceto nos previstos na Lei n° 8.666/93 de 21 de junho de 1993, que 

e a Lei que regulamenta atualmente esse dispositivo. 
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Assim, nota-se que as licitagoes tem passado por grandes mudancas ao longo do tempo, 

desde sua criagao com o instituto Vela e Pregao nos Estados Medievais, ate os dias atuais, 

sendo observadas varias modificagoes sofridas na Lei 8.666/93, a exemplo de mudangas 

nos valores fixados para criterio de escolha de modalidade, criagao da nova modalidade 

denominada Pregao (em suas formas presencial e eletronica). Alem dessas modificagoes 

pode-se ainda citar acordaos do Tribunal de Contas da Uniao, que autorizam situagoes nao 

previstas na legislagao especifica, tais como, modificagoes nos valores para criterios de 

escolha de modalidade, autorizagao para licitar com modalidades especificas, entre outros. 

2.2.2. Conceito 

A Lei n° 8.666/93, que regulamenta o inciso XXI da Constituigao Federal de 1988, em seu 

artigo 3°, apresenta um conceito legal de licitagao, apresentando seu objetivo, finalidade e 

os principios a que a regem, alem de dispor sobre a possibilidade de outros correlatos 

aqueles. Assim dispondo: 

Art. 3° 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 
principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculagao ao 
instrumento convocatorio, do julgamento objetivo e dos que Ihe sao 
correlatos. 

Segundo Mukai (1999, p. 16): Tem-se como assente, no geral, que Licitacao e um 

procedimento administrative constituido de atos vinculados mediante o qual a Administragao 

seleciona a proposta mais vantajosa". Analisando as palavras desse autor, identifica-se um 

novo e importante ponto nao expresso de forma direta no artigo supracitado que pode ser 

considerado na formulagao de um conceito de Licitagao. 

Assim, pode-se conceituar Licitagao como sendo o procedimento formal com baseado em 

atos vinculados, ou seja, uma sucessao de atos dependentes entre si, submetidos a 

legislagao pertinente, sendo que, em caso da nao observancia de qualquer um destes, fica o 

procedimento fadado a nulidade, ou seja, se em um destes atos e identificado algum tipo de 

vicio o certame e invalidado em todo o seu teor, e nao so apenas aquele determinado ato. 

Para Meirelles (1999, p. 23): 
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Licitagao e o procedimento administrativo mediante o qual a Administragao 
Publica seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato do seu 
interesse. Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar 
com o Poder Publico, dentro de padroes previamente estabelecidos pela 
Administragao, e atua como fator de eficiincia e moralidade nos negPcios 
administrativos. E o meio tecnico-legal de verificagao das melhores 
condigoes para a execugao de obras e servigos, compra de materials, e 
alienagao de bens publicos. Realiza-se atraves de uma sucessao ordenada 
de atos vinculantes para a Administragao e para os licitantes5, sem a 
observancia dos quais e nulo o procedimento licitatorio e o contrato 
subsequente. 

Analisando o artigo 3° da Lei n° 8.666/93 em conjunto com os conceitos de Mukai (1999, p. 

16) e Meirelles (1999, p. 23), pose-se considerar Licitagao como um instrumento constituido 

de atos dependentes entre si, ou seja, vinculados, que a Administragao Publica langa mao 

para obter o maximo de aproveitamento dos recursos, sem que esse fato altere a qualidade 

dos bens e servigos prestados a populagao, sendo esse instituto um antecedente obrigatorio 

a formalizagao do contrato entre o particular e a Administragao Publica. 

Para Braz (2007, p.32): 

A Licitagao e um conjunto de atividades instrumentais que da seguranga a 
Administragao, vinculando o contrato que dela possa advir, abrindo a todos 
os cidadaos a oportunidade de, em pressuposta igualdade de condigoes, 
participarem da propria Administragao atraves da oferta de bens e servigos 
ao Poder Publico 

No entanto Mukai (1999, p. 27) afirma que: "pode-se definir a licitagao comzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA invitatio ad 

offerendum, isto e, um convite do poder publico aos administrados para que fagam suas 

propostas e tenham a chance de se por ele contratados, para Ihe executarem uma 

prestagao (de dar ou fazer)". 

2.2.3. Disposicoes Gerais 

Ao celebrar contratos de seu interesse, o particular tem a opgao de livre escolha em suas 

negociagoes, pois ira contratar com recursos proprios. Assim, nao esta obrigado em 

principio a prestar esclarecimento a ninguem sobre o que ele contrata a quern contrata e por 

quanto contrata. 

Segundo Braz (2007, p. 133): zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

5 Pessoa fisica ou juridica que atendem as todas as exigencias necessarias para a disputa do certam e. 
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O procedimento de e instrumento de uso comum do povo. A procura do 
menor prego, de oferta mais vantajosa ao comprador e pratica em uso pelas 
donas-de-casa, por todas as pessoas que, tendo de comprar, procuram no 
comercio o menor, pelo mesmo produto. 

Dentro dessa linha de pensamento Braz (2007, p. 27) afirma que: "a Licitacao sera natural 

ou necessaria, contudo, podera ser voluntaria, entendendo a Licitacao como o oferecimento 

de qualquer bem em ato de arrematagao". Assim esta e entendida como a livre negociacao 

entre particulares para compra, venda ou alienagao de um determinado ou a contratagao de 

um determinado servigo. 

No caso da Administragao Publica direta, indireta, fundagoes e empresas publicas, isso nao 

se verifica, pelo fato de que o administrador publico trabalha com recursos publicos. 

Segundo Meirelles (1999, p. 23): "Na Administragao Publica nao ha iiberdade 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". Neste caso esta deve seguir 

todo um formalismo em suas contratagoes, tendo assim que observar uma serie de regras e 

principios tais como o da legalidade, moralidade, publicidade, isonomia, economicidade e 

etc. 

Por conta dessa postura diferenciada que decorre do fato de que o administrador publico 

trabalha com recursos publicos e que os contratos administrativos tem todo um 

procedimento diferenciado, pois o administrador publico deve prestar conta desses gastos 

diante da populagao e de orgaos fiscalizadores, para comprovar perante estes, que aplicou 

todos os recursos corretamente e que seguiu um rigor legal, cumprindo em sua totalidade os 

atos legais para a perfeita execugao orgamentaria. Com isso a propria Constituigao Federal 

de 1988 em seu art. 37 inciso XXI, impoe ao administrador publico o dever de como regra 

antes da celebragao de qualquer contratagao publica a obrigatoriedade desse tipo de 

procedimento. Assim dispondo: [...] "ressalvados os casos especificados na legislagao, as 

obras, servigos, compras e alienagoes serao contratados mediante processo dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Licitagao 

Publica" [...]. 

Nestes termos, pode-se concluir por forga da Carta Magna de 1988, que licitagao consiste 

num antecedente necessario ao contrato administrative, sendo este um consequents da 

licitagao, em que o objetivo consiste na celebragao de um contrato entre a Administragao 

Publica e um ou mais particulares. 

Contudo, segundo Braz (2007, p.27): 
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Nao tem Administracao Publica o direito, mas, como regra geral, e-lhe 
imposto o dever de licitar para realizagao de servigos e obras e para a 
aquisigao de bens, sem que esse dever se transforme em obrigagao de 
contratar. [...] O contrato vincula-se a Licitagao, mas a Licitagao nao obriga 
ao contrato. 

Destarte, a Lei 8.666/93, que institui normas gerais para licitagoes e contratos da 

Administragao Publica, em seu artigo 4°, paragrafo unico, dispoe que: "o procedimento 

licitatorio caracteriza-se como ato administrativo formal, seja ele praticado em qualquer 

esfera da Administragao Publica". 

Ainda decorrente do fato que o administrador publico trabalha com recursos da populagao 

em geral, pode-se afirmar que a finalidade da licitagao e a obtengao da melhor proposta 

para a Administragao Publica considerando em regra o menor prego para que seja 

observado um melhor aproveitamento dos recursos. O Ex-Ministro Edson Vidigal (1996zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA apud 

Motta 1999, p. 26): "O dinheiro publico resultante da contribuigao sofrida dos cidadaos, 

mediante tributos que Ihes sao impostos, nao pode ser gasto fora dos parametros do bem 

comum" [...]. 

Contudo, a regra do menor prego nao e absoluta, pois, no caso de um licitante ofertar o 

menor prego em detrimento dos demais participantes do certame e no ato da entrega do 

bem ou da execugao do servigo, apresentar a Administragao Publica o objeto (bem ou 

servigo) da licitagao que nao satisfaga as condigoes preestabelecidas no edital, sera 

convocado o licitante que ficou em segundo lugar em ordem decrescente dos valores 

ofertados. 

Todavia, esse detalhe pode ser observado nas palavras de Meirelles (1999, p. 22) ao 

afirmar que "licitagao e o procedimento administrativo mediante o qual a Administragao 

Publica seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse". Assim, uma 

proposta que nao satisfaga as condigoes preestabelecidas no edital do certame, 

consequentemente nao sera vantajosa para a Administragao Publica, pelo simples fato de 

que uma proposta que nao atenda essas condigoes, consequentemente nao apresenta 

vantagem alguma, pois configurada essa situagao o processo licitatorio sera nulo, causando 

prejuizo a Administragao, vale diz que esse fato prejudica o fim maior da Administragao 

Publica, que e o bem estar da coletividade. 
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Observar-se com base nos conceitos aqui apresentados, a necessidade da observancia, 

nos procedimentos licitatorios, de alguns principios constitucionais e de outros a eles 

inerentes, sob pena de nulidade 6 total do certame. 

2.3. Principios das Licitagoes 

Em decorrencia da natureza dos procedimentos licitatorios, estes necessitam de principios 

para que seja assegurado o correto funcionamento do certame como um todo. 

Segundo Braz (2007, p. 29): "a sujeicao aos principios da Licitacao7 e a base, a condicao 

necessaria, nos Limites da lei, para a aquisigao ou a alienacao de bens e servigos pelo 

Poder Publico". 

O dispositivo que estabelece normas gerais sobre Licitagoes e contratos administrativos e a 

Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, ou seja, sao decorridos ate hoje mais de 17 

(dezessete) anos de sua criagao, destarte, mesmo que o legislador ao elaborar uma lei 

tenha uma visao um pouco avangada sobre situagoes futuras ou nao identificadas ate o 

momento de sua criagao, quase sempre surgem casos em que o dispositivo nao preve de 

forma clara, solugoes para esses impasses. 

Neste caso o administrador publico encontra-se diante de um problema que podera ser 

resolvido por meio da aplicagao de principios, aos quais sevem tanto para justificar como 

para impugnar ou anular agoes praticadas pela Administragao Publica. 

A CF de 1988 traz nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do seu art. 37, os cinco principios basicos da Administragao 

Publica de observancia obrigatoria, sendo estes: legalidade, impessoalidade, moralidade, 

publicidade e eficiencia. Alem destes, verifica-se que em decorrencia da natureza dos 

procedimentos licitatorios, estes necessitam de principios especificos para que seja 

assegurado o correto funcionamento do certain, e para que nao vicie este de nulidade. 

Assim a Lei n° 8.666/93 preconiza no caput de seu art. 3°: 

Art. 3°. 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 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

6 Tornar-se sem efeito (nulo) 
7 Inciso IV da Lei ns 8.666, de 2 1 de junho de 1993: "toda t ransference de dom fnio de bens de terceiros. 



34 

principios 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.( Lei n° 8.666/93) 

Ou seja, alem da Licitagao ter como finalidade precipua a obtengao da proposta mais 

vantajosa, ha tambem obrigatoriamente da observancia, por forga da Lei n° 8.666/93, de 

todos os principios acima mencionados. Diante disso, cabe aqui um estudo objetivo de cada 

um destes principios, remetendo-se quando for o caso para os principios gerais da 

Administragao Publica. 

2 .3 .1 . Principio da Isonomia ou Igualdade Entre os Licitantes 

Segundo Tolosa (2000, p. 02), ao qual defende a ideia de que "esse principio flui da 

obrigagao do Estado de conferir a todos os interessados iguais oportunidades em 

obediencia a esse principio, pois este rege em tese, que todos sao iguais perante a lei". 

Corroborando com as ideias de Tolosa (2000, p. 02), "desse principio endente-se que este 

pode ser conceituado como a forma de garantir a todos os que detenham as mesmas 

qualidades iguais oportunidades". Segundo Braz (2007, p. 28): "evidenciam-se, por outro 

lado, criticas a Lei das Licitagoes e Contratos em razao de excessos de ritos, prazos e 

detalhamentos, considerados, de certa forma, incompativeis com a racionalidade funcional". 

Diante disso, observa-se que a isonomia nao garante igualdade irrestrita, mas infere que os 

interessados que possuem as mesmas qualidades disponham das mesmas condigoes de 

contratagao. Dessa forma, esse principio so garante a participagao de todos aqueles que 

dispoem dos requisitos minimos exigidos em edital 8 ou "convite"9. 

Contudo, o art. 171 da CF de 1988, hora revogado pela Emenda Constitucional n. 6, de 15 

de agosto de 1995, rezava que "na aquisigao de bens e servigos o Poder Publico dara 

tratamento preferencial, nos termos da lei, a empresa brasileira de capital nacional". Visto 

que este dispositivo feria o principio da isonomia. 

Assim, mesmo que ainda em vigor, fica sem base constitucional o § 2° do artigo 3° da Lei 

8.666/93 e seus respectivos incisos, a saber: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

8 Meirelles (1999, p. 31) [...] "o Edital e a lei interna da Licitagao" [...] . 
9 Equipara-se ao Edital na m odalidade Convite (carta-convite) 
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§ 2° Em igualdade de condigoes, como criterio de desempate, sera 
assegurada preferencia, sucessiva, aos bens e servigos: 
I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 
II - produzidos no Pais; 
III - produzidos ou prestados por empresas brasileiras; 
IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no 
desenvolvimento de tecnologia no Pais, (incluido pela Lei nQ 11.196, de 
2005). 

Esse dispositivo e hoje considerado inconstitucional por forga da revogagao do art. 171 da 

CF de 1988. Alem da inconstitucionalidade deste dispositivo a Lei n° 8.666/93 ainda traz 

uma situagao semelhante em seu artigo 45, § 2°, que reza: "No caso de empate entre duas 

ou mais propostas, e depois de obedecido o disposto no § 2° do art. 3° desta Lei, a 

classificagao se fara, obrigatoriamente, por sorteio, em ato publico, para o qual todos os 

licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo. Logo todos esses dispositivos 

sao considerados inconstitucionais, pois ferem a essencia do principio constitucional da 

isonomia. Assim, para que seja observado este principio deve-se considerar apenas o 

exposto no fim do § 2° do artigo 45, que dispoem que em caso de empate entre o valor das 

propostas o criterio unico a ser adotado sera o sorteio. 

Por fim, no caso de micro empresas e empresas de pequeno porte esse principio fica 

condicionado pelo art. 179 da CF de 1988. Este dispositivo reza que a Uniao, os Estados, o 

Distrito Federal e os Municipios dispensaram a estas empresas tratamento juridico 

diferenciado pela propria natureza destas, garantindo o direito a simplificagao de suas 

obrigagoes administrativas, tributarias, previdenciarias e crediticias, nada prevendo em caso 

de compra ou alienagao com a Administragao Publica. Assim, existe um grande problema 

quanto a observancia desse principio, que pode ate culminar na nulidade do procedimento 

licitatorio. 

2.3.2. Principio da Publicidade 

Outro principio mencionado na Constituigao e o da Publicidade dos atos administrativos, que 

apresenta a ideia de que os atos da Administragao devem ser divulgados para a maior 

porgao possivel dos administrados, e isso ocorre para dar uma maior possibilidade de 

controle da legitimidade da conduta dos agentes administrativos. 

Segundo Carvalho Filho (2008, p. 23): 



36 

[...] e importante que nao se deixe de fora o registro de que ao principio da 
Publicidade devem submeter-se todas as pessoas administrativas, quer as 
que constituem as prOprias pessoas estatais, quer aquelas outras que, 
mesmo sendo privadas, integram o quadro da Administragao Publica, como 
e o caso das entidades paraestatais (empresas publicas, sociedades de 
economia mista e fundac5es publicas), 

Nao obstante, levando em consideracao as sabias palavras de Carvalho filho, esse principio 

e considerado de grande importancia em materia de Licitagao, pois se acordo com o 

Paragrafo Unico do artigo 1° da Lei 8.666/93 estao obrigados a licitar, alem dos orgaos da 

Administragao Direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundagoes publicas, as 

empresas publicas, as sociedade de economia mista e demais entidades controladas direta 

ou indiretamente pela Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios. 

Logo para que haja disputa entre os licitantes, estes devem estar cientes do que vao 

disputar assim o procedimento licitatorio deve ocorrer de forma que seus procedimentos 

sejam investidos da minima publicidade exigida pela legislagao pertinente. 

Por fim, leciona Alexandrino (2006, p. 388), que o objetivo evidente do principio da 

Publicidade, no que respeita as Licitagoes, e permitir o acompanhamento e controle do 

procedimento nao so pelos participantes como tambem, quiga principalmente, pelos 

administrados em geral. 

2.3.3. Principio da Legal idade 

De acordo com Mukai (199, p. 17) "o principio da legalidade, em direito publico, impoe que o 

administrador publico, ao pretender fazer algo, disponha de uma norma para tal". No 

entanto, cabe aqui lembrar que esse principio advem dos principios da Administragao 

Publica elencados nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 37 da CF de 1988 e tem como o objetivo a vinculagao 

dos atos praticados pela Administragao Publica. 

Trazendo esse conceito para o campo das Licitagoes, entende-se que o principio da 

legalidade estabelece que a Licitagao e um procedimento totalmente vinculado a lei, nao 

podendo assim o representante publico proceder de forma diferente a que esta disposta na 

norma. Segundo Di Pietro (2002, p. 304): "O principio da Legalidade para a Administragao 

Publica em materia de Licitagao e de suma relevancia, pois esta constitui um procedimento 

inteiramente vinculado a lei, sendo que todas as suas fases estao rigorosamente 

disciplinadas na lei 8.666/93". 
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Analisando as palavras de Di Pietro (2002, p. 304), pode-se afirmar, que o principio da 

legalidade, em materia de Licitagao, deve ser observado rigorosamente, pelo fato de existir 

uma norma a ser observada, neste caso a Lei n° 8.666/93, que vincula todos os atos dos 

processos licitatorios, dando base para interpretacao positiva da nao observancia desse 

principio nos casos em que nao seja cumprido na integra o que esta disposto na lei, o que 

podera acarretar nulidade total do processo. 

2.3.4. Principio da Impessoal idade 

Este principio, assim como o da legalidade, tambem emana dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 37 da CF de 

1988, tendo assim forga constitucional. 

Segundo Di Pietro (2002 p. 305): 

O principio da impessoalidade (...) aparece, na licitagao, intimamente ligado 
aos principios da isonomia e do julgamento objetivo: todos os licitantes 
devem ser tratados igualmente, em termos de direitos e obrigagoes, 
devendo a Administragao, em suas decisoes, pautar-se por criterios 
objetivos, sem levar em consideragao as expressamente previstas na lei ou 
no instrumento convocatorio. 

Analisando as ideias de Di Pietro (2002) entende-se que o principio da impessoalidade esta 

diretamente ligado a proibigao da manipulagao por parte da Administragao Publica no 

sentido de manipular os resultados dos processos licitatorios, ou seja, as decisoes devem 

ser tomadas de modo que seja observada de forma clara a igualdade entre os licitantes e a 

objetividade do julgamento. 

Deste modo fica vedado a Administragao Publica por forga desse principio, decidir o 

julgamento ou da preferencia a alguns licitantes (mesmo sem obter vantagens) em 

detrimento de outros, ato este que se verificado configurar-se-a crime de improbidade 

Administrativa segundo a Lei n° 8.429/92, que trata das disposigoes aplicaveis aos agentes 

publicos nos casos em que se configuram atos de improbidade administrativa. 

Sobre o tema afirma Carvalho Filho (2008, p. 18): 

O principio objetiva a igualdade de tratamento que a Administragao deve 
dispensar aos administrados que se encontrem em identica situagao 
juridica. Nesse ponto, representa uma faceta do principio da isonomia. Por 
outro lado, para que haja verdadeira impessoalidade, deve a Administragao 
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voltar-se, em consequencia, sejam favorecidos alguns individuos em 
detrimento de outros e prejudicados alguns em favorecimento de outros. 

Em suma, entende-se que o principio da impessoalidade impoe ao administrador que, na 

pratica de seus atos, vise a finalidade prevista na norma pertinente, sendo verificada a nao 

observancia ou observada parcialmente esta norma, verificar-se-a o desvio de finalidade, 

fato este acarretara a anulacao judicial do processo. 

2.3.5. Principio da Moral idade e da Probidade Administrat iva 

A cerca do Principio da Moralidade, Di Pietro (2002, p. 305) entende que "este principio 

exige da Administragao Publica nao apenas um comportamento licito, mas tambem 

consoante com a moral, os bons costumes, as regras da boa administragao, os principios de 

justiga e de equidade e a ideia como de honestidade". 

Cabe aqui ressaltar que este principio tem a finalidade obrigar ao agente publico, que em 

todos os seus atos, opte pelo que e "reto", deste modo devera o agente publico identificar 

racionalmente e objetivamente, ou seja, sem ferir os demais principios, o que sera ou nao 

praticado. 

Por exemplo, no caso de um processo licitatorio em que nao se identifique competitividade 

por falta de numero minimo de licitantes, fato este, que fere o principio da competitividade 

(correlato aos do art. 3° da Lei n° 8.666/93) o agente publico devera agir moralmente, 

anulando aquele certame e instituindo processo de inexigibilidade da Licitagao. 

Ja no caso do principio da probidade administrativa, que anda junto ao da moralidade, 

direcionando os atos administrativos ao que e honesto, formal, legal e integro como um 

todo. Sobre esse principio, entende Di Pietro (2002, p. 305) que: "o principio da probidade e 

mais bem definido do que o da moralidade, visto que a Lei n° 8.429/92 preve casos de 

configuragao de atos de improbidade administrativa". 

Quanto a moralidade dos atos praticados pela Administragao Publica Carvalho Filho (2008, 

18) destaca: "O principio da Moralidade impoe que o administrador publico nao dispense os 

preceitos eticos que devem estar presentes em sua conduta". 
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Em materia de Licitagao, Di Pietro (2002, 305) afirma que: "nao ha duvida de que, sem usar 

a expressao improbidade administrativa, a Lei 8.666/93, nos seus artigos 89 a 99, esta 

punindo, em varios dispositivos, esse tipo de infracao". 

2.3.6. Principio da Vinculagao ao Instrumento Convocator io 

Segundo Braz (2007, p. 73) "O edital ou convite e a lei interna da Licitagao, enleando, 

depois de publicado, tanto a Administragao quanto os possiveis licitantes porque e ele o 

instrumento que estabelece as regras do certame". 

Analisando as palavras de Braz (2007, p. 73), entende-se que o principio da vinculagao ao 

instrumento convocatorio e especifico dos processos licitatorios, dispondo esse que tanto a 

Administragao Publica como os licitantes participantes do processo, devem obedecer as 

normas descritas no instrumento convocatorio qualquer que seja a modalidade de licitagao, 

ou seja, sendo esta por meio de convite ou edital. 

Corroborando com Meirelles (1999, p. 72), o edital ou carta convite ou ate mesmo 

genericamente falando o instrumento convocatorio e, a lei interna da Licitagao e, como tal, 

vincula aos seus termos tanto os licitantes como a Administragao que o expediu. 

A propria Lei n° 8.666/93 veda no capur do art. 41 o descumprimento das condigoes do 

edital por parte da Administragao Publica, normatizando assim esse principio. Sendo que 

essa regra vale tanto para a Administragao como para os licitantes envolvidos no processo. 

2.3.7. Principio do Julgamento Objetivo 

O Principio do julgamento objetivo e em suma, a observancia dos demais principios 

elencados no art. 3° da Lei n° 8.666/93, ou seja, para se obter um julgamento objetivo do 

resultado do processo ha de serem observados todos esses principios. 

A essencia desse principio e de que o julgamento do processo deve ser de acordo com os 

criterios fixados no instrumento convocatorio, complementando assim o principio da 

vinculagao ao instrumento convocatorio com relagao ao julgamento do processo. 
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Contudo, afirma Tolosa Filho (2000, p. 05): 

O principio do julgamento objetivo assegura aos licitantes o cumprimento 
dos termos do edital, principalmente os referentes aos fatores previamente 
delimitados de acordo com o tipo de licitagao escolhido, nao sendo 
permitido a Administragao utilizar-se de criterios subjetivos, mesmo com 
propdsito de buscar a proposta mais vantajosa. 

Com relagao as palavras supracitadas de Tolosa Filho (2000, p. 05), identifica-se na Lei 

8.666/93 nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do artigo 45, fundamento legal para suas ideias. 

Art. 45. O julgamento das propostas sera objetivo, devendo a comissao de 
licitag§o ou o responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade com os 
tipos de licitagao, os criterios previamente estabelecidos no ato convocatorio 
e de acordo com os fatores exclusivamente nele referidos (...) 

Ja em seu art. 43 inciso V a Lei n 0 8.666/93 dispoe que o julgamento e classificagao das 

propostas serao de acordo com os criterios de avaliagao constantes do edital, ou seja, 

expressa claramente a ideia do principio do julgamento objetivo em relagao ao julgamento e 

a classificagao das propostas. 

Segundo Meirelles (1999, p. 85) o julgamento objetivo das propostas objetiva afastar o 

discricionarismo na escolha da proposta vencedora, portanto, esse principio esta ligado 

diretamente aos criterios de classificagao especificados no instrumento convocatorio. 

Por fim, Tolosa Filho (2000, p. 05) afirma que: "os principios basicos das Licitagoes se 

complementam, na medida em que a ausencia de uma deles impede o prosseguimento, 

pois gera nulidade". Assim, fica clara a importancia do encadeamento dos principios basicos 

das licitagoes, visto que estes tragam diretrizes para o correto e legal cumprimento do que 

esta previsto na legislagao pertinente. 

2.4. T ipos de Licitagao 

Segundo o Estatuto das Licitagoes, existem 04 (quatro) tipos de Licitagao adaptaveis as 

diversas modalidades, quais sejam: menor prego, melhor tecnica, tecnica prego e maior 

lance ou oferta. 

Com relagao ao tipo menor prego, esclarece Braz (2007, p. 139): 
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Entende-se por menor preco a oferta de prego absoluto. O menor prego e 
utilizavel, a criterio da Administragao, quando a seiegao da proposta mais 
vantajosa determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a 
proposta de acordo com as especificagoes do Edital ou do Convite e 
oferecer o menor prego. 

Vale destacar que a Administragao devera analisar a natureza do objeto a ser licitado para 

que possa escolher o tipo adequado para cada licitagao em particular, ou seja, a ideia 

apresentada por Braz de que a escolha do tipo menor prego fica a criterio da Administragao 

deve ser entendida como decisao devidamente motivada e justificada. 

No caso do tipo melhor tecnica, dispoe o inciso I do § 1° do artigo 46 do Estatuto das 

Licitagoes que a classificagao das propostas sera inicialmente feita de acordo com os 

criterios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 

instrumento convocatorio e que considerem a capacitagao e a experiencia do proponente, a 

qualidade tecnica da proposta, compreendendo metodologia, organizagao, tecnologias e 

recursos materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificagao das equipes tecnicas a 

serem mobilizadas para a sua execugao. Logo em seguida, de acordo com o inciso II deste 

mesmo dispositivo apos a classificagao das propostas tecnicas, proceder-se-a a abertura 

das propostas de prego dos licitantes que tenham atingido a valorizagao minima 

estabelecida no instrumento convocatorio e a negociagao das condigoes propostas, com a 

proponente melhor classificada. 

Afirma Di Pietro (2007, 338) que: 

A Lei 8.666/93 deu preferencia a Licitagao de menor prego, que e a que 
permite escolha mais objetiva e dificulta a apreciagao discricionaria por 
parte da Comissao. Ficou limitada a utilizagao da "melhor tecnica" ou 
"tecnica e prego" a hipotese de contratos que tenham por objetivo servigos 
de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaboragao de 
projetos, calculos, fiscalizagio, supervisao e gerenciamento e de 
engenharia consultiva em geral e, em particular, para a elaboragao de 
estudos tecnicos preliminares e projetos basicos executivos. 

De acordo com o § 2° do incisos I e II do artigo 46 do Estatuto das Licitagoes, nos 

procedimentos licitatorios do tipo tecnica e prego, observar-se-ao, os mesmos criterios 

utilizados para Licitagao do tipo melhor tecnica, ou seja, serao classificadas as propostas 

tecnicas de acordo com os criterios estabelecidos no instrumento convocatorio, a seguir 

sera realizada a classificagao das propostas baseados nos pregos e, finalmente e feita uma 

media ponderada dos valores atribuidos as propostas, de acordo com pesos 

preestabelecidos no instrumento convocatorio. 

Ja a Licitagao do tipo maior lance ou oferta, dispoe o inciso IV do artigo 45 da Lei 8.666/93, 

que esse tipo de Licitagao sera utilizado nos casos de alienagao de bens ou concessao de 
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direito real de uso. Nao obstante, como o proprio no ja menciona a classificagao da proposta 

e feita com base no maior lance ou valor ofertado. 

2.5. Dispensa e Inexigibil idade de Licitacao 

Segundo Carvalho Filho (2008, p. 237): 

O principio da obrigatoriedade da Licitacao impoe que todos os 
destinatarios do Estatuto facam realizar o procedimento antes de 
contratarem obras e servigos. Mas a lei nao poderia deixar de ressalvar 
algumas hipoteses que, pela sua particularidade, nao se compatibilizam 
com o rito e a demora do processo licitatdrio. 

A Lei 8.666/93 traz em seu teor os casos em que poderao ser dispensados e/ou inexigiveis 

os procedimentos licitatorios, sendo esta seara de suma importancia para o controle dos 

gastos na Administragao Publica, pois sendo dispensada a Licitagao fica a criterio desta, em 

alguns casos, a regra geral e contratar com quern oferega a melhor proposta, semelhante 

aos demais procedimentos, a grande diferenga aqui e que a casos em que nao sera viavel a 

disputa. Assim, fica a Administragao livre para contratar com o licitante que atender a todas 

as exigencias do instrumento convocatorio. 

Apesar do instituto da dispensa de licitagao ser considerada uma faculdade da 

Administragao existe casos em que essa discricionariedade e limitada, e o caso da chamada 

Licitagao Dispensada. 

O inciso I do artigo 17 da Lei 8.666/93 e suas respectivas alineas, apresentam os casos em 

que a Licitagao sera dispensada para alienagao de bens imoveis da Administragao publica, 

destacando nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput deste artigo, a obrigatoriedade de avaliagao previa dos bens e a 

subordinagao ao interesse publico devidamente justificado. Nao obstante, existem casos em 

que nao existem licitantes interessados na disputa, o que segundo Braz (2007, p. 160) 

caracteriza a Licitagao Diserta, sendo esta tambem considerada dispensada. 

Destarte, ocorrem tambem casos em que a dispensa nao se opera automaticamente, 

devendo assim a Administragao Publica ajuizar, a cada caso em particular, a conveniencia e 

oportunidade da dispensa, sendo que se for observada a viabilidade do procedimento este 

sera realizado sem que haja vicio de ilegalidade no certame, sao os casos de Licitagao 

Dispensavel que estao deis postos nos incisos do artigo 24 do Estatuto das Licitagoes. 
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Contudo, ha casos em que nao existe a possibilidade de ocorrencia da disputa, pois so 

existe um licitante capaz de ofertar o objeto licitado, de modo que, mesmo que a 

Administracao deseje realizar o certame, esta seria inviavel, por falta de concorrentes para 

disputar com aquele licitante em especial. Essa situagao sera caracterizada a inexigibilidade 

de Licitagao, mais esse nao e o unico caso de inexigibilidade, os demais dispostos nos 

incisos I, II e III do artigo 25 da Lei 8.666/93. 

Braz (2007, 180), afirma que a ocorrencia dos casos de inexigibilidade, assim como nos 

casos de dispensa, nao impede a realizagao da licitagao, se esta for da conveniencia da 

Administragao e atender ao interesse publico. 

Logo, a grande diferenga entre a dispensa e a inexigibilidade e que, enquanto que nos 

casos de dispensa a Administragao nao pode promover o certame por determinagao legal, 

na inexigibilidade a Administragao nao pode realiza-la por forga inviabilidade de competigao. 

2.6. Fases da licitagao 

Embora o Estatuto das Licitagoes nao tenha se pronunciado de forma direta sobre as 

possiveis fases da Licitagao, alguns doutrinadores a Exemplo de Hely Lopes Meirelles, 

Marcelo Alexandrino, Diogines Gasparini, entre outros, apresentagao duas fases para a 

Licitagao, a Fase Interna e a Fase Externa, fundamentados na Lei 8.666/93, devendo o 

processo inicia-se apos a criagao de uma Comissao para coordenar os trabalhos referentes 

ao processo licitatorio. 

2 .6 .1 . Comissao de Licitagao 

Segundo Gasparini (2002, p. 03), Comissao e um grupo de pessoas, solenemente 

constituido, responsavel pela condugao de um certo negocio, cujo funcionamento, quase 

sempre, esta previamente regulado. 

De acordo com o artigo 6° da Lei 8.666/93, que trata das definigoes contidas nesta norma, a 

comissao podera ser permanente ou especial, criada pela Administragao com a fungao de 
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receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relativos as Licitagoes e 

ao cadastramento de licitantes. 

Assim, pode-se concluir segundo as ideias de Gasparini (2002) e o respectivo dispositivo 

que trata da materia, que a Comissao de Licitagao e um agrupamento de pessoas 

legalmente constituido para conduzir os trabalhos relacionados ao processo licitatorio, 

podendo esta ser de carater permanente, ou seja, nao haver rotatividade de seus membros, 

ou ser especial, porem devidamente justificada, onde a sua formagao e especifica para cada 

processo em particular. Alem disso, poderao ser criadas Comissdes Permanentes de 

Cadastro, Comissoes Permanentes de Recebimento de Materiais e Comissoes de 

Concursos, com a mesma essencia da Comissao de Licitagao. 

Segundo Braz (2007, p. 207): 

O estatuto das Licitagoes, no corpo de seu conteudo normativo, nao criou 
nenhuma das comissoes nele referido. Assim, compete ao ente federativo, 
mediante lei ou decreto, criar referidas comissoes, outorgando-lhes os 
poderes em atendimento as normas da Lei das Licitagoes. 

A Lei 8.666/93 traz em seu artigo 51 as competencias da Comissao de Licitagao, tanto para 

a Comissao Permanente com para a Comissao Especial, sendo estas (tanto uma como a 

outra), responsaveis pela habilitagao preliminar, a inscrigao em registro cadastral, assim 

como sua alteragao ou cancelamento, alem de processar e julgar as propostas dos licitantes 

participantes do certame. Discorre tambem esse mesmo dispositivo, que estas comissoes 

deveram ser criadas com no minimo 3 (tres) membros com seus respectivos suplentes, 

nomeados por autoridade competente, por o periodo de um ano, sendo que, 

obrigatoriamente, 2 (dois) deles deverao ser servidores qualificados pertencentes aos 

quadros permanentes dos orgaos da Administragao responsavel pela Licitagao. 

Segundo o § 3° do artigo 51 da Lei 8.666/93: 

§ 3° Os membros das Comissoes de Licitagao responderao solidariamente 
por todos os atos praticados pela Comissao, salvo se posigao individual 
divergente estiver devidamente fundamentada e registrada em ata lavrada 
na reuniao em que tiver sido tomada a decisao. 

Nao obstante vale salientar que importancia e a responsabilidade dos membros das 

Comissoes de Licitagoes, tendo em vista que estes sao os principals instrumentos de 

controle do processo, cabendo a cada um destes membros agirem em consonancia com os 

principios e normas que regem todo o tramite do certame. 
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E oportuno aqui destacar que, em algumas modalidades de Licitagao, a propria Lei 

8.666/93, faculta a criagao de Comissao de Licitagao, como e o caso do Convite (Art. 51, 

§1°) em que a Comissao podera ser substituida por servidor formalmente designado pela 

autoridade competente, e o caso do Leilao, em que a Comissao podera ser substituida 

segundo o artigo 53 da Lei 8.666/93 por Leiloeiro Oficial ou servidor da Administragao, 

procedendo-se na forma da legislagao pertinente. Ja no caso da modalidade Concurso 

dispoe o § 5° do artigo 51 do Estatuto das Licitagoes, que o julgamento sera feito por uma 

comissao especial integrada por pessoas de reputagao ilibada e reconhecido conhecimento 

da materia em exame, servidores publicos ou nao. 

2.6.2. Fase interna 

Segundo o artigo 38 da Lei 8.666/93: 

Art. 38. O procedimento da licitagao sera iniciado com a abertura de 
processo administrativo, devidamente autuado, protocolado e numerado, 
contendo a autorizagao respectiva, a indicagao sucinta de seu objeto e do 
recurso proprio para a despesa, [...] 

Corroborando com o legislador, Alexandrino (2006, p. 406), considera que o procedimento 

inicia-se na repartigao interessada, com a abertura de processo administrativo, em que a 

autoridade competente determina a realizagao da Licitagao, define seu objeto e indica os 

recursos habeis para despesa. 

E nesta fase que sao coletados os elementos basicos para dar inicio ao procedimento, como 

pregos, prazos, condigoes, tipos de contrato e a escolha da modalidade devida, apos a 

requisigao do objeto pelo setor requerente. 

Contudo, Braz (2007, p. 193), preleciona que nesta fase a autoridade superior analisa e 

aprova a requisigao e a encaminha para a Comissao de Licitagao, que inicialmente solicita 

do orgao competente as informagoes sobre a existencia de dotagao 

O artigo 38 da Lei 8.666/93 dispoe que, deverao ser juntados, oportunamente ao processo, 

o rol de documentos elencados em todos os seus incisos, quais sejam: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 
II - comprovante das publicagoes do edital resumido, na forma do art. 21 
desta Lei, ou da entrega do convite; 
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III - ato de designacao da comissao de licitacao, do leiloeiro administrativo 
ou oficial, ou do responsavel pelo 
IV - original das propostas e dos documentos que as instruirem; 
V - atas, relatorios e deliberates da Comissao Julgadora; 
VI - pareceres tecnicos ou juridicos emitidos sobre a licitacao, dispensa ou 
inexigibilidade; 
VII - atos de adjudicagao do objeto da licitacao e da sua homologacao; 
VIII - recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas 
manifestacoes e decisoes; 
IX - despacho de anulacao ou de revogacao da licitacao, quando for o caso, 
fundamentado circunstanciadamente; 
X - termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 
XII - demais documentos relativos a licitagao. 

Esse mesmo artigo destaca em seu paragrafo unico que as minutas de editais de licitagao, 

bem como as dos contratos, acordos, convenios ou ajustes devem ser previamente 

examinadas e aprovadas por assessoria juridica da Administragao. 

Assim, observa-se que a fase interna da Licitagao e uma especie de fase preparatoria e 

concomitantemente desenvolvida durante todo o processo, dada a obrigatoriedade dos 

tramites processuais previstos na legislagao pertinente. 

2.6.3. Fase externa 

O artigo 43 do Estatuto das Licitagoes nao especifica esta fase propriamente dita, mais traga 

etapas para a abertura do procedimento ao publico, dando a ideia de que esta fase seja 

externada para alem do ambito do orgao publico, visando atender aos principios da 

concorrencia e da publicidade em particular. 

Segundo Alexandrino (2006, p. 406) a fase externa da Licitagao, desenvolve-se na seguinte 

sequeneia: audiencia publica, publica gao do edital ou envio do convite de convocagao, 

recebimento da documentagao e propostas, habilitagao, julgamento das propostas, 

adjudicagao e homologagao, perfazendo um processo de atos vinculados entre si. 

Vale salientar que na primeira fase da Licitagao somente a Administragao participa do 

processo licitatorio. Com a apresentagao da proposta, em atendimento as condigoes 

propostas, cria-se um vinculo entre a Administragao e os licitantes participantes. 

Logo, observado os prazos e verificada a conformidade com as condigoes apresentadas no 

Edital ou no Convite, inicia-se o processo de classificagao das propostas. 
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O artigo 43 da Lei 8.666/93 faz uma breve sintese das principais fases de andamento e 

julgamento da Licitagao, que facilita o entendimento de forma sistemica de todo o processo 

licitatorio. Assim dispondo: 

Art. 43. A licitagao sera processada e julgada com observancia dos 
seguintes procedimentos: 

I - abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a habilitagao 
dos concorrentes, e sua apreciagao; 
II - devolugao dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, 
contendo as respectivas propostas, desde que 
nao tenha havido recurso ou apds sua denegagao; 
III - abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes 
habilitados, desde que transcorrido o prazo sem 
interposigao 
de recurso, ou tenha havido desistencia expressa, ou apos o julgamento 
dos recursos interpostos; 
IV - verificagao da conformidade de cada proposta com os requisitos do 
edital 
e, conforme o caso, com os pregos 
correntes no mercado ou fixados por orgao oficial competente, ou ainda 
com os constantes do sistema de registro 
de pregos, os quais deverao ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo se a desclassificagao 
das propostas desconformes ou incompativeis; 
V-julgamento e classificagao das propostas de acordo com os criterios de 
avaliagao constantes do edital; 
VI - deliberagao da autoridade competente quanta a homologagao e 
adjudicagao do objeto da licitagao. 

O paragrafo § 4 desse mesmo dispositivo dispoe que esses procedimentos aplicam-se 

especialmente a Concorrencia e, no que couber, ao concurso, ao leilao, a tomada de pregos 

e ao convite. 

2.7.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Modalidades de L ic i tacao 

A expressaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Modalidade de Licitagao foi introduzida no Brasil atraves do Decreto-Lei n° 200, 

de 25 de fevereiro de 1967, que previa em seu art. 127 a possibilidade de 03 (tres) 

Modalidades de Licitagao quais sejam: a Concorrencia, Tomada de Pregos e o Convite. 

Assim esse artigo regulamentou a modalidade de Licitagao denominada Concorrencia, 

posteriormente acolhida pela Lei n° 8.666/93. 

Segundo o art. 22 da Lei n° 8.666/93, existem 05 (cinco) modalidades de Licitagao sendo 

assim definidas: Concorrencia, Tomada de Pregos, Convite, Concurso e Leilao. Sendo 
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vedadas as legislacoes estaduais e municipals a criagao de novas modalidades de 

Licitagao. 

Contudo, por forga da Medida Provisoria n° 2.026, de 4 de maio de 2000, que resultou na Lei 

n° 10.520 de 17 de junho de 2002, foi criada uma nova modalidade de Licitagao denominada 

Pregao, atualmente totalizando em numero de 06 (seis) as modalidades de licitagao hoje 

regulamentadas. 

Segundo Braz (2007, p. 137): "as modalidades de Licitagao definidas no art. 22 da Lei das 

licitagoes podem ser classificadas como Comuns e Especiais. Sao modalidades comuns a 

Concorrencia, a Tomada de Pregos e o Convite, e modalidades especiais o Concurso, o 

Leilao e o Pregao". 

Logo, afirma Braz (2007, p. 137): 

As modalidades denominadas comuns distingui-se das especiais, pelo 
valor, em razao da maior ou menor complexidade do processo e a estrutura 
procedimental, conforme disposto no art. 23 da Lei n° 8.666/93. Ja as 
modalidades denominadas especiais sao assim denominas por que nelas 
nao e permitido impor exigencias ou requisitos alem dos expressamente 
definidos em lei, exclufda a pre-qualificagao e a habilitagao previa. 

Destarte, considera-se a Licitagao como sendo o genero e as modalidades as especies, ou 

seja, os preceitos genericos da Licitagao aplicam-se a todas as modalidades, sem prejuizo 

dos preceitos especificos de cada especie, por isso essa classificagao em modalidades e 

essencial, pois cada modalidade possui caracteristicas proprias e se destinam a 

determinados tipos de contratagao em particular. Esta pesquisa dara enfase a Modalidade 

Convite e ao Pregao e em particular a sua forma eletronica, visto que estas modalidades 

sao as mais utilizadas para contragao do elemento de despesa materials de consumo por 

parte da Administragao Publica, fato que justifica a omissao das demais modalidades de 

Licitagao elencadas na Lei 8.666/93. 

2 .7 .1 . Convite 

Semelhante a Concorrencia e a Tomada de Pregos, a modalidade Convite, segundo Braz 

(2007, p. 137) "tambem e classificada como uma modalidadezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comum de Licitagao". Essa 

classificagao se da devido a caracteristica de vinculagao aos limites impostos pela 

legislagao para esse tipo de modalidade, e pela menor complexidade de seu processo. 
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A Lei n° 8.666/93 apresenta em seu § 3° do art. 22, o conceito de Convite, assim dispondo: 

§ 3° Convite e a modalidade de Licitagao entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convocados em 
numero mlnimo de 3 (tres) pela unidade administrativa, a qual afixara, em 
local apropriado, copia do instrumento convocatorio e o estendera aos 
demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestem seu 
interesse com antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentagao das propostas. 

Segundo Meirelles (1999, p. 88), "Convite e a modalidade de Licitagao mais simples, 

destinada as contratagoes de pequeno valor, consistente na solicitagao escrita a pelo menos 

tres interessados do ramo, registrados ou nao, para que apresentem suas propostas, no 

prazo minimo de cinco dias uteis". 

Observando o conceito de Convite apresentado por Meirelles (1999), identifica-se que esse 

conceito foi formulado como no § 3°, inciso IV, do art. 23 da Lei n° 8.666/93, que reza sobre 

os prazos minimos para recebimento das propostas seja qual for a modalidade usada. 

Com relagao a convocagao dos licitantes Braz (2007, p. 146), afirma que "o chamamento e 

individualizado entre os escolhidos pela Administragao, que levara em consideragao a 

idoneidade dos licitantes e o proprio interesse da Administragao". 

Diante do disposto no conceito de Convite dado pela Lei n° 8.666/93, e condigao essencial a 

participagao de no minimo 03 (tres) licitantes interessados em participar do certame. 

Contudo, o § 7° do art. 22 dessa mesma lei preve a possibilidade de realizagao do certame 

com menos de tres licitantes concorrentes desde que comprovada a impossibilidade de 

obtengao do numero minimo de participantes, sendo obrigatoria a justificativa da situagao no 

processo, sob pena de repetigao do Convite. 

O § 6° do art. 22 da Lei n° 8.666/93 dispoem que, "em caso de existencia de mais de tres 

interessados a cada Convite realizado para objeto identico ou assemelhado e obrigatorio o 

Convite a, no minimo mais um interessado, enquanto existirem cadastrados nao convidados 

nas ultimas licitagoes". Assim, a lei controla a possibilidade da Administragao Publica 

manipular a livre concorrencia entre os licitantes, ou seja, sempre tera diante dessa 

situagao, novos licitantes a cada Convite, aumentando assim a concorrencia e impedindo 

que a Administragao convide sempre os mesmos licitantes. 

A modalidade convite deve ser usada obrigatoriamente nos seguintes casos, segundo a 

alinea a dos incisos I ezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA II do art. 23 da Lei n° 8.666/93: Obras e servigos de engenharia com 
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valor ate R$ 150.000,00; Compras e servigos que nao sejam de engenharia com valor ate 

R$ 80.000,00. 

Vale salientar o disposto no § 5° do art. 23 da Lei 8.666/93 dispoem sobre a vedagao da 

modalidade convite 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 especifica que possam ser executadas por pessoas ou 

empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servigo. 

2.7.2. Concorrencia 

A Concorrencia esta defina no § 1° do art. 22 da Lei n° 8.666/93 como sendo: "a modalidade 

de Licitagao entre quaisquer interessados que, na fase inicial de habilitagao preliminar, 

comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagao exigidos no Edital para a 

execugao de seu objeto". 

A Concorrencia classifica-se como uma modalidade de LicitagaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA comum segundo Braz 

(2007, p. 137), sendo assim classificada pela sua complexidade e pela obrigatoriedade da 

observancia aos limites dos valores impostos por lei segundo o caput do art. 23 e incisos I e 

II (incluindo suas respectivas alineas) da Lei n° 8.666/93. 

Contudo, o § 3° desse artigo dispoem que, a Concorrencia e cabivel a qualquer que seja o 

valor de seu objeto, observado o disposto no art. 19, que dispoem sobre a possibilidade de 

alienagao de bens por ato de autoridade competente no caso de aquisigao de bens imoveis 

por parte da Administragao Publica derivada de procedimentos judiciais ou de dagao em 

pagamento, condicionada a avaliagao dos bens alienaveis a comprovagao da necessidade 

ou utilidade da alienagao e em caso de adogao de procedimento licitatorio uso exclusivo da 

modalidade Concorrencia ou Leilao. 

Analisando os incisos e paragrafos do art. 23 da Lei n° 8.666/93 observa-se que o uso da 

Concorrencia e obrigatoria nos seguintes casos: 

a) Obras e servigos de engenharia de valor superior a R$ 1.500.000,00 
(um milhao e quinhentos mil reais); 
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b) Compras e servigos que nao sejam de engenharia, de valor superior a 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mii reais); 

c) Compra e alienagao de bens imdveis conforme disposto nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do art. 
19 da Lei n° 8.666/93; 

d) Concessao de direito real de uso (§ 3° do art. 23 da Lei n° 8.666/93); 
e) LicitacSes intemacionais, independente dos valores dos contratos. 

Vale salientar que o § 3° do art. 23 da Lei 0 8.666/93 admite no caso de Licitagoes 

intemacionais, a possibilidade de uso da Tomada de Pregos quando o orgao ou entidade 

dispuser de cadastro international de fornecedores, ou do Convite, quando nao houver 

fornecedor do bem no pais, sempre observando os limites de valores impostos. 

Segundo Meirelles (1999, p.70) "Contem lembrar, tambem, que a Concorrencia e obrigatoria 

para concessao de servigo publico, de acordo com a Lei Federal n° 8.987 de 1995 [...]" 

Contudo, cabe lembrar que as modalidades de Licitagao sao fixadas, em regra geral, em 

razao dos limites determinados na Lei n° 8.666/93, sendo observado o disposto no art. 120 

desta mesma lei, que reza sobre a possibilidade de corregao anual desses valores. 

Segundo Di Pietro (2007, p. 324) "a Concorrencia apresenta duas caracteristicas basicas a 

ampla Publicidade e a universalidade", por sua vez, considera-se necessaria, segundo o art. 

21 da Lei n° 8.666/93, a publicagao do aviso do Edital, no minimo uma vez, com indicagao 

do local em que os interessados poderao ler e obter o texto integral e todas as informagoes 

sobre a licitagao. 

Ja a universalidade segundo Di Pietro (2007, p. 324): "significa a possibilidade de 

participagao de quaisquer interessados que, na fase initial de habilitagao preliminar, 

comprovem possuir os requisitos minimos de qualificagao exigidos no Edital para execugao 

de seu objeto (art. 22 § 1° da Lei n° 8.666/93)". Essa caracterlstica da Concorrencia nasce 

em virtude do principio da Isonomia que garante a todos os licitantes em iguais condigoes e 

que possuam os requisitos minimos exigidos pelo Edital, sendo que essa caracterlstica visa 

a participagao do maior numero de licitantes possivel no processo. 

2.7.3. Tomada de Prerpos 

Semelhante a Concorrencia, a Tomada de Pregos tambem foi instituida no Brasil pelo 

Decreto-Lei n° 200/67, conforme disposto em seu art. 127, sendo tambem acolhido pela Lei 

n° 8.666/93. 
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Afirma Alexandrino (2006, p. 422) que a principal diferenga entre a tomada de pregos e as 

demais modalidades de Licitagao e a existencia da habilitagao previa a abertura do procedi 

emento, mediante o cadastramento dos interessados nos registros cadastrais da 

Administragao. 

Segundo o § 2° do art. 22 da Lei n° 8.666/93: 

§ 2° A Tomada de Pregos e a modalidade de Licitagao entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atendam a todas as condigoes exigidas 
para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessaria qualificagao. 

Analisando este paragrafo, observa-se que o legislador apresenta um conceito claro para a 

Tomada de Pregos, por meio da identificagao das condigoes impostas aos licitantes, por sua 

vez, cabe destacar que este dispositivo cita a possibilidade da participagao de licitantes nao 

que atendam a todas as condigoes exigidas para o cadastramento no prazo de 03 (tres) dias 

antes do recebimento das propostas, nao especificando sao esse prazo, ou seja, nao 

explica se esse prazo e composto por dias uteis ou dias corridos. 

Segundo a classificagao apresentada por Braz (2007), a Tomada de Pregos e uma 

modalidade de Licitagao comum, assim como a Concorrencia e o Convite, ou seja, a 

Tomada de pregos deve observar os limites impostos pelas alineas do incisoszyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA I e II do art. 

23 da Lei n° 8.666/93, sendo considerada tambem pela sua complexidade, tendo em vista a 

obrigatoriedade do cadastro previo por parte dos licitantes participantes ou o atendimento as 

exigencias para tal cadastro ate o terceiro dia antes do recebimento das propostas. 

Para Braz (2007, p. 144): 

A Tomada de Pregos se processa mediante convocagao restrita a um grupo 
determinado de licitantes previamente cadastrados, ou que venham a se 
cadastrar no tempo oportuno. Desta forma distingue-se da Concorrencia 
pela existencia de habilitagao previa dos licitantes, que se estabelece 
atraves dos Registros Cadastrais. 

Contudo a principal caracterlstica da Tomada de Pregos e a exigencia do previo cadastro, 

sendo que, esse cadastro nao fere o principio da isonomia, visto que o aludido principio 

refere-se a igualdade dos licitantes que estejam em iguais condigoes de concorrencia, ou 

seja, esse principio refere-se a igualdade entre os licitantes previamente cadastrados ou que 

atendam as exigencias do cadastramento em tempo oportuno, conforme disposto em lei, 

assim esse principio so sera valido para os licitantes participantes desse cadastro previo. 
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Para efeito do cadastramento o art. 34 da Lei n° 8.666/93 estabelece que os orgaos e 

entidades da Administragao Publica que realizam frequentemente Licitagoes, manterao 

registros cadastrais para efeito de habilitagao, na forma regulamentar, validos por, no 

maximo, um ano. 

A Tomada de Pregos e obrigatoria para contratagao nos seguintes casos conforme os 

incisos I e II, do art. 23 da Lei n° 8.666/93: 

a) Obras e servigos de engenharia com valor ate R$ 1.500.000,00 (um 
milhao e quinhentos mil reais); 

b) Compras e servigos que nao sejam de engenharia com valor ate R$ 
650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). 

Cabe tambem frisar que segundo o § 4° do art. 23 da Lei 8.666/93, a Tomada de Pregos 

podera ser usada nos casos em que couber a modalidade Convite. Alem disso, a Tomada 

de Pregos podera ser utilizada segundo o § 3° deste mesmo artigo, nas Licitagoes 

intemacionais quando o orgao ou entidade dispuser de cadastro internacional de 

fornecedores. 

O § 5° do art. 23 da Lei 8.666/93 dispoem que: 

§ 5° 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 somatdrio de 
seus valores caracterizar o caso de "Tomada de Pregos" ou "Concorrencia", 
respectivamente, nos termos deste artigo, exceto para as parcelas de 
natureza especifica que possam ser executadas por pessoas ou empresas 
de especialidade diversa daquela do escultor da obra ou servigo. 

Analisando esse dispositivo em conjunto com o § 2° desse mesmo artigo (art. 23 da Lei n° 

8.666/93), ao qual admite a execugao parcelada de obras, servigos e compras, desde que 

essas parcelas sejam realizadas mediante Licitagoes distintas, preservando a modalidade 

pertinente a execugao do objeto em licitagao. Assim, fica nitida a preocupagao do legislador 

para controlar fraudes e possiveis desvios advindos da escolha da modalidade de Licitagao 

em cada processo. 

2.7zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.4. Concurso 
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Diferente da Concorrencia da Tomada de Pregos e do Convite, a modalidade de Licitacao 

denominada Concurso e considerada segundo Braz (2007, p. 137) como sendo uma 

modalidade especial, pois reuni condigoes especificas nao comuns as estas. 

Destarte, segundo esse mesmo autor, a principal diferenga entre o concurso e as 

modalidades consideradas comuns e que, em caso de omissao da legislagao federal, ou 

seja, a Lei 8.666/93, sobre essa modalidade, cabera de forma supletiva, o estabelecimento 

das regras para a realizagao do certame, obedecido os principios gerais das Licitagoes. 

Assim, fica explicito a possibilidade de serem criadas condigoes especiais para diferenciar o 

Concurso das demais modalidades de Licitagao. 

Segundo § 4° do artigo 22 da 8.666/93: 

§ 4° Concurso e a modalidade de Licitagao entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho tecnico especializado, cientifico ou artistico, 
mediante a instituigao de premio ou remuneragao aos vencedores, 
conforme criterios constantes de edital publicado na imprensa oficial com 
antecedencia minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Considerando o concurso como uma modalidade de Licitagao especial segundo os 

conceitos de Braz (2007, 137), em conjunto com o conceito apresentado no §4° da lei 

8.666/93, observa-se que o concurso e uma modalidade de licitagao que tem diversas 

particularidades, sendo o objeto a ser licitado uma destas particularidades, ou seja, esta 

disposto genericamente neste dispositivo o tipo de objeto a ser licitado, que neste caso sao 

os trabalhos tecnicos especializados de cunho cientifico ou artistico. 

E importante salientar que a lei 8.666/93 nao estipula valores especificos para uso da 

modalidade Concurso, fato este que por si so diferencia esta modalidade das demais 

modalidades comuns de licitagao. Logo, o principal fator para que seja escolhida essa 

modalidade e a identificagao do objeto, devidamente justificada, como trabalho tecnico 

especializado, cientifico ou artistico. 

Com intuito de diferenciar ainda mais essa modalidade das demais, Dallari (1992, p. 147) 

preleciona que para efeitos de pagamento ao licitante vencedor o premio nao precisa ser 

necessariamente em dinheiro, podendo ser instituidas horarias, que demonstrem o publico 

reconhecimento pelo servigo prestado. 

Por ultimo, vale salientar que o Concurso como modalidade do processo licitatorio, nao se 

confunde com o concurso realizado para selegao de candidatos para selegao e 

preenchimento de cargo ou fungao publica, sendo estes considerados institutes distintos. 
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2.7.5. Leilao 

De modo geral o leilao e uma modalidade de Licitacao que se presta para a venda de bens 

moveis inserviveis para a Administragao Publica, ou para alienagao de produtos legalmente 

apreendidos ou penhorados por via judicial, assim como para a alienagao de bens imoveis 

prevista conforme o artigo 19, da Lei 8.666/93. Contudo sera considerado vencedor quern 

oferecer o maior lance, que nao podera ser menor que o valor inicial da avaliagao. 

Prescreve o artigo 19 da Lei 8.666/93 que: 

Art. 19. Os bens imoveis da Administragao Publica, cuja aquisigao haja 
derivado de procedimentos judiciais ou de dagao em pagamento, poderao 
ser alienados por ato da autoridade competente, observadas as seguintes 
regras: 
I - avaliagao dos bens alienaveis; 
II - comprovagao da necessidade ou utilidade da alienagao; 
III - adogao do procedimento licitatorio, sob a modalidade de concorrencia 
ou leilao. 

Este dispositivo apresenta a possibilidade do uso do Leilao como modalidade de Licitagao 

para estes procedimentos; no entanto, deixa claro tambem, que podera ser utilizada a 

modalidade Concorrencia. Neste caso, por questao de conveniencia da Administragao 

Publica e geralmente utilizado o Leilao, por ser uma modalidade menos complexa em 

relagao a Concorrencia. 

Segundo o paragrafo § 5° do artigo 22 da Lei 8.666/93: 

§ 5° Leilao e a modalidade de licitagao entre quaisquer interessados para a 
venda de bens moveis inserviveis para a administragao ou de produtos 
legalmente apreendidos ou penhorados, ou para a alienagao de bens 
imdveis prevista no art. 19, a quern oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliagao. 

O dispositivo acima apresenta um conceito para a modalidade Leilao, onde e apresentada 

sua essentia, deixando claro o seu objetivo e o seu criterio de escolha dos vencedores, ou 

seja, quern oferecer o maior lance ou oferta sera o vencedor do certame, ainda para deixar 

mais evidente seu objetivo esse dispositivo menciona em seu teor o artigo 19, anteriormente 

comentado, que trata da alienagao de bens imoveis, ou seja, este artigo complementa o 

conceito apresentado no § 5° do artigo 22 do Estatuto das Licitagoes. 
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Prescreve o artigo 53 da Lei 8.666/93, que o Leilao pode ser cometido por leiloeiro oficial ou 

servidor designado pela Administragao. Assim fica o leiloeiro oficial, responsavel por toda 

preparagao do procedimento. 

Segundo Carvalho Filho (2008, p. 263) 

Ha dois requisitos importantes no Leilao. Primeiramente, deve ser dada ao 
certame a mais ampla divulgagao, com o que rigoroso aqui e o principio da 
publicidade (art. 53, § 4°). Depois, e necessario que, antes do processo, 
sejam os bens devidamente avaliados, e isso por obvia razao: o principio da 
preservacao patrimonial dos bens publicos; e o que emana do art. 53, § 1°, 
do Estatuto. 

Carvalho Filho destaca dois grandes instrumentos que servem para da um maior controle 

social aos atos da Administragao Publica, quais sejam: o principio da publicidade emanado 

do inciso XXI do artigo 37 da Constituigao de 1988, ja comentado neste trabalho, que, diga-

se de passagem, e aplicado a todas as modalidades de licitagao existentes, e o outro 

instrumento e o principio da preservagao patrimonial que de certa forma inibe uma possivel 

alienagao, permissao ou condigao de um bem publico por valores minimos estipulados 

aleatoriamente, perfazendo prejuizos para a Administragao e contrariando o interesse 

publico. 

Por fim vale salientar que a modalidade Leilao podera ser utilizada segundo a artigo 27, 

inciso I, da Lei n° 9.074, de 7 de julho de 1995, para os casos de privatizagao de pessoas 

juridicas prestadoras de servigos publicos sob controle direto ou indireto da Uniao, desde 

que observada a necessidade da venda de quantidades minimas de quotas ou agoes que 

garantam a transferencia do controle societario para a iniciativa privada. 

2.7.6. Pregao 

O Pregao como modalidade de Licitagao foi criado pela medida provisoria n° 2.026, de 04 de 

maio de 2000, no ambito da administragao direta, entretanto seu surgimento se deu 

inicialmente pela Lei n° 9.472 de 16 de julho de 1997, mais conhecida como Lei Geral de 

Telecomunicagoes, porem essa modalidade era restrita a Agenda Nacional de 

Telecomunicagoes. Contudo, o Pregao sempre foi alvo de varias criticas e diversos debates 

sobre sua constitucionalidade, tendo em vista o disposto no artigo 22 da Lei 8.666/93, que 

veda a criagao de nova modalidade de licitagao alem das nela elencadas. 
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Assim, a modalidade de Licitacao denominada Pregao iniciaimente foi legalmente instituida 

pela Medida Provisoria 2.026/2000, que foi por diversas vezes renumerada, sendo 

regulamentado iniciaimente pelo Decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que 

regulamentou o pregao no ambito da Uniao, logo em seguida essa medida provisoria foi 

convertida na Lei 10.520, de 17 de julho de 2002, que institui o Pregao no ambito da Uniao, 

Estados e Distrito Federal, nos Territorios e Municipios. 

Deixando de lado as discussoes doutrinarias sobre a legalidade e aplicabilidade dessa 

modalidade, de acordo com todos os dispositivos acima citados pode inferir que o Pregao e 

uma nova modalidade de Licitagao que se presta para aquisigao de bens e servigos 

comuns, e que busca incrementar a competitividade e a agilidade nas contratagoes publicas. 

Segundo o artigo 1° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 dispoe que para aquisigao de 

bens e servigos comuns, podera ser adotada a licitagao na modalidade de pregao, que sera 

regida por esta Lei 

Para Justen Filho (2009, p. 9): 

Pregao e uma modalidade de Licitagao de tipo menor prego, destinada a 
selegao da proposta mais vantajosa de contragao de bem ou servigo 
comum, caracterizada pela existencia de uma fase competitiva inicial, em 
que os licitantes dispoem do Onus de formular propostas sucessivas, e de 
uma fase posterior de verificagao dos requisitos de habilitagao e de 
satisfatoriedade das ofertas. 

Segundo Bittencourt (2010, p.21): 

Tal modalidade licitatoria inovadora e preponderante tambem para o perfeito 
atendimento ao principio da economicidade, uma vez que, com ela, quase 
sempre e alcangada uma redugao consideravel de despesas, o que 
contribui de forma significativa com o obrigatorio ajuste fiscal determinado 
pela Lei de Responsabilidade Fiscal. 

O Pregao, alem de objetivar vantagens como competitividade, agilidade e economicidade 

nas contragoes publicas, perm item, ainda, a utilizagao das novas tecnologias da informagao 

para incrementar ainda mais essas vantagens, e o denominado Pregao Eletronico, 

regulamentado pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005. 

O Pregao tambem e considerado, segundo as palavras de Braz (2007, p. 137) uma 

modalidade de Licitagao especial, visto que seus procedimentos se diferenciam das demais 

modalidades em quase todos os aspectos, sendo a principal diferenga nos procedimentos a 

caracterlstica da inversao das fases de competigao e habilitagao. 
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Outra caracteristica importante que diferencia o Pregao das demais modalidades de 

Licitagao e a exclusividade da natureza do objeto da Licitagao, que sera sempre Bens e 

Servigos Comuns. 

Destarte, sendo considerada uma modalidade de Licitagao, o Pregao tambem objetiva a 

melhor proposta para a Administragao Publica, assim para melhor atender o principio do 

Julgamento objetivo, o Pregao e sempre do tipo menor prego, ou seja, o licitante que 

oferecer o menor lance sera o vencedor do certame. 

2.8. Caracterist icas inerentes ao Pregao 

2 .8 .1 . A Inversao das Fases 

Sendo que nas demais modalidades elencadas na Lei 8.666/93 a habilitagao e feita antes da 

disputa entre os licitantes, no Pregao isso nao se reflete, pois a fase de habilitagao aqui e 

posterior ao resultado da competigao, ou seja, apos a fase de lances, sendo que so sera 

analisada para efeitos de habilitagao a proposta do licitante vencedor da disputa, caso esse 

nao atenda as exigencias legais prevista no edital e na legislagao pertinente sera analisada 

a proposta do licitante que ficou em segundo lugar e assim sucessivamente. 

Justen Filho (2009, p. 12) analisando os efeitos na inversao das fases no Pregao afirme que 

a inversao das fases, tal como se passa no Pregao, e uma solugao correta nos casos em 

que o objeto e suficientemente simples para ser executado por qualquer sujeito que se 

encontre no mercado. Tendo em vista que o objeto de contragao de uma Licitagao na 

modalidade Pregao saozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Bens e Servigos Comuns, desta forma observa-se que a uma fase 

de habilitagao tecnica de uma empresa para fornecer um bem ou executar um servigo 

comum so daria morosidade ao processo. 

No entanto, e inviavel a adogao da modalidade Pregao para objetos altamente complexos, 

pois esse se baseia na inversao das fases para dar celeridade ao processo. Contudo, se o 

fizesse, pela fato de o Pregao ser do tipo menor prego, a Administragao seria refem de 

propostas de valores ousados, advindas de licitantes que em muitos casos entregam ou 

prestam servigos que nao atendem as expectativas ou ate em casos extremos nao 
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efetuarem a entrega do objeto licitado. Logo, esses fatos justificam o uso do Pregao 

exclusivamente para a contragao de Bens e Servigos Comuns. 

Neste sentido se houver problema na execugao de um objeto de contratagao considerado 

complexo, resultante de uma Licitagao na modalidade Pregao, isso nao reflete apenas a 

incapacidade do licitante vencedor, mais tambem a erronea opgao da Administragao pela 

modalidade Pregao. 

2.8.2. Bens e Servigos Cornuns 

Como ja mencionado o Pregao se presta para contratagao de Bens e Servigos Comuns, 

mais um grande problema enfrentado pela Administragao Publica e saber definir o que sao 

bens e servigos comuns. 

Para Justen Filho (2009, p.35): 

[...] bem ou servigo comum pode ser um conceito dificil de ser definido, mas 
a dificuldade nao autoriza que a Administragao aplique o Pregao em 
hipotese em que nao configurar bem ou servigo comum. Ou seja, o 
argumento da dificuldade em definir "bem e servigo comum" nao autoriza 
aplicagao do Pregao quando for evidente e inquestionavel a ausencia de um 
bem ou servigo comum. 

Segundo o paragrafo unico do artigo 1° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 

consideram-se bens e servigos comuns, aqueles cujos pad roes de desempenho e qualidade 

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

mercado. 

Leciona Gasparini (2009, p. 36) que mercado, naturalmente, deve ser o meio ou setor da 

economia onde o bem ou servigo esta a disposigao do interessado e e conhecido pelo seu 

nome por todos que nele militam. 

Nao obstante, ha casos em que com uma simples analise do bem ou servigo a ser licitado 

pode-se identificar as caracteristicas apresentadas no conceito legal de bens e servigos 

comuns apresentadas pelo dispositivo transcrito acima, assim como existem casos em que 

nao se verificam nenhuma dessas caracteristicas. 
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Contudo, o problema esta nos casos em que os bens e servigos apresentam caracteristicas 

particulares identificadas em situagoes especiais, ou seja, especificagoes usuais de 

mercados restritos, tendo assim a Administragao o trabalho de avaliar bem essas 

caracteristicas e utilizar-se de meios que comprovem e justifiquem que esses bens ou 

servigos sao realmente de natureza comum. 

2.8.3. Comissao de Licitacao X Pregoeiro e Equipe de Apoio 

Nas Licitagoes tradicionais, vale dizer, Concorrencia, Tomada de Pregos, Convite, Leilao e 

Concurso, existe a figura da Comissao de Licitagao, ja abordada neste trabalho, para o 

Pregao foi criada uma nova figura para substituir essa comissao e essa figura e denominada 

de Pregoeiro, que administrara todo o certame junto com uma equipe que o apoiara. 

Dispoe o inciso IV, do artigo 3° da Lei 10.520/2002: 

IV - a autoridade competente designara, dentre os servidores do orgao ou 
entidade promotora da licitagao, o pregoeiro e respectiva equipe de apoio, 
cuja atribuigao inclui, dentre outras, o recebimento das propostas e lances, 
a analise de sua aceitabilidade e sua classificagao, bem como a habilitagao 
e a adjudicagao do objeto do certame ao licitante vencedor. 

Segundo Braz (2007, p. 199) pregoeiro e aquele que pregoa ou langa Pregao, sendo que na 

modalidade Pregao, a comissao de licitagao e substituida pelo pregoeiro. 

De acordo com o Paragrafo unico do artigo 7 do Decreto 3.555/2000, somente podera atuar 

como pregoeiro o servidor que tenha realizado capacitagao especifica para exercer a 

atribuigao. Sobre a materia disp5e do § 1 ao § 4 do artigo 10 do Decreto 5.450/2005 que as 

designagoes do pregoeiro e da equipe de apoio devem recair nos servidores do orgao ou 

entidade promotora da licitagao, ou de orgao ou entidade integrante do SISG (sistema de 

servigos gerais da Administragao Publica Federal), contudo a equipe de apoio devera ser 

composta, preferencialmente, em sua maioria, por membros da Administragao Publica 

permanente e o pregoeiro deve ser o servidor ou militar que reuna qualificagao profissional e 

perfil adequados, aferidos pela autoridade competente, para atuar por um periodo de um 

ano, admitindo-se recondugoes, ou para Licitagoes especificas. 

Sao atribuigoes do Pregoeiro segundo os incisos de I a XI do artigo 11 do Decreto n° 

5.450/2005: 
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I - coordenar o processo licitatdrio; 
II - receber, examinar e decidir as impugnacoes e consultas ao edital, 
apoiado pelo setor responsavel pela sua elaboragao; 
III - conduzir a sessao publica na internet; 
IV - verificar a conformidade da proposta com os requisitos estabelecidos no 
instrumento convocatdrio; 
V - dirigir a etapa de lances; 
VI - verificar e julgar as condigoes de habilitagao; 
VII - receber, examinar e decidir os recursos, encaminhando a autoridade 
competente quando mantiver sua decisao; 
VIII - indicar o vencedor do certame; 
IX - adjudicar o objeto, quando nao houver recurso; 
X - conduzir os trabalhos da equipe de apoio; e 
XI - encaminhar o processo devidamente instruido a autoridade superior e 
propor a homologacao. 

Observa-se pela leitura dos dispositivos acima que as atribuigoes do Pregoeiro sao 

semelhantes as atribuigoes das Comissoes de Licitagao, ou seja, o legislador sobrecarregou 

o Pregoeiro de fungoes antes exercidas por Comissoes especificas, aumentando 

significativamente a responsabilidade de Pregoeiro como preconiza Bittencourt (2010, 

p.111): 

Como ja comentado, verifica-se numa comparagao com as atribuigoes das 
comissoes de Licitagao (Lei 8.666/1993), um incremento de 
responsabilidade para o pregoeiro, uma vez que a ele compete tambem 
adjudicar o objeto ao vencedor do certame, ato que, no Estatuto, e tarefa da 
autoridade superior competente. 

Contudo, nem sempre essa atribuigao recaia sobre o pregoeiro, visto que de acordo com o 

inciso V, do artigo 8 do Decreto n° 5.450/2005, nos casos em que houver interposigao de 

recurso administrativo, a incumbencia de adjudicar o objeto ao licitante vencedor passa para 

a autoridade competente. 

Por fim, vale destacar que a simples reuniao entre o pregoeiro e a equipe de apoio nao 

configuram a formagao de uma Comissao de Licitagao, tendo em vista que tais figuras sao 

nitidamente diferenciadas na legislagao pertinente. Assim, como o proprio nome indica, a 

equipe de apoio apenas auxilia o pregoeiro em seus trabalhos, nao cabendo a esta decidir 

sobre materia especifica no decorrer do processo licitatorio. 

2.9. Funcionamento do Pregao Presencial 
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Assim como as demais modalidades de Licitagao, o Pregao e realizado por fases, a saber, 

fase externa e fase interna. Contudo nas suas fases o Pregao possui procedimentos 

especificos que nao se verificam na mesmo ordem nas modalidades de Licitagao 

tradicionais. 

Logo de inicio o procedimento para abertura da licitagao os procedimentos ja sao distintos, 

ou seja, nas demais modalidades a autoridade competente nomeia as Comissoes que farao 

parte daquele processo, atribuindo competencias e atribuigoes. No caso do Pregao a 

nomeagao sera de um servidor da Administragao Publica ou pertencente ao orgao que 

realizara o certame, denominando-o Pregoeiro, junto com esse servidor sao nomeados 

tambem pela autoridade competente uma equipe para apoia-lo em seus atos, e a chamada 

equipe de apoio. 

Depois de nomeados, tanto pregoeiro quanta equipe de apoio, tem suas fungoes 

regulamentadas por lei, ou seja, nao poderao agir em desacordo com o disposto na 

legislagao pertinente, assim inicia-se a fase interna do Processo. 

Na fase preparatoria ou interna do Pregao dispoe inciso I, do artigo 3° da Lei 10.520/2002 

que a autoridade a competente justificara a necessidade de contratagao e definira o objeto 

do certame, as exigencias de habilitagao, os criterios de aceitagao das propostas, as 

sangoes por inadimplemento e as clausulas do contrato, inclusive com fixagao dos prazos 

para fornecimento, sendo entao elaborado o edital do certame, ou seja, e a fase em que o 

procedimento licitatorio e estruturado formalmente para a consecugao da fase externa. 

A fase externa por sua vez dividi-se em duas outras, quais sejam: a fase competitiva e a 

fase de verificagao da regularidade. 

Segundo Justen Filho (2009, p. 12): 

A fase competitiva do Pregao dividi-se em duas etapas. Ha a etapa inicial, 
em que cada licitante formula uma proposta a Administragao. Na etapa 
seguinte, os licitantes (todos ou apenas aqueles que preencham 
determinados requisitos) as investidos no onus de formular lances 
sucessivos, ate atingir a menor oferta. 

Com relagao a fase de verificagao da regularidade afirma Justen Filho (2009, p. 12): 

Uma vez esgotada a fase competitiva, passa-se a verificagao da idoneidade 
do licitante melhor classificado. Sao examinados exclusivamente os 
documentos pertinentes a habilitagao desse sujeito. [...] caso estejam 
preenchidos os requisitos exigidos, o sujeito e declarado vencedor. Em caso 
negativo, passa-se ao exame da documentagao e da oferta do melhor 
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classificado e assim sucessivamente, ate se identificar um sujeito que 
satisfaga as exigencias legais e Editalicias. 

Com relagao aos dois ultimos fragmentos citados acima observa-se que o autor abordou 

indiretamente a principal caracteristica do Pregao, que e a inversao das fases de 

competigao e habilitagao, e importante frisar que essa inversao proporciona maior 

celeridade ao processo, ao passo que so sera analisada a proposta do licitante vencedor, 

evitando assim o dispendio de tempo necessario para analise das demais propostas como 

acontece nas demais Licitagoes. 

Depois de formalizado o procedimento e confeccionado o edital, e dado inicio a fase externa 

do Pregao sera iniciada com a convocagao dos interessados e observara as seguintes 

regras contidas nos incisos do artigo 4° da Lei n° 10.520. 

Iniciaimente a convocagao dos interessados sera efetuada por meio de publicagao de aviso 

de edital no diario oficial do respectivo ente federado ou, caso o ente nao possua diario 

oficial o aviso podera ser feito em jornal de circulacao local, e facultativamente, por meios 

eletronicos e conforme o vulto da licitagao, em jornal de grande circulagao, no aviso devera, 

obrigatoriamente, a definigao do objeto da licitagao, a indicagao do local, dias e horarios em 

que podera ser lida ou obtida a Integra do edital, sendo que as copias do edital e do 

respectivo aviso serao colocadas a disposigao de qualquer pessoa para consulta. 

Divulgado o edital o prazo fixado para a apresentagao das propostas, contado a partir da 

publicagao do aviso, nao sera inferior a 8 (oito) dias uteis. Apos, esse prazo sera iniciada a 

fase de sessao publica onde serao recebidas as propostas, devendo o interessado, ou seu 

representante, identificar-se e, se for o caso, comprovar a existencia dos necessarios 

poderes para formulagao de propostas e para a pratica de todos os demais atos inerentes 

ao certame; 

Logo apos o recebimento das propostas e dado inicio a sessao, neste momento os 

interessados ou seus representantes, apresentarao declaragao dando ciencia de 

cumprimento aos requisitos de habilitagao e entregarao os envelopes contendo a indicagao 

do objeto e do prego oferecidos, assim o pregoeiro inicia imediatamente a abertura e a 

verificagao da conformidade das propostas com os requisitos estabelecidos no instrumento 

convocatorio. 

Identificada a proposta com a oferta de valor mais baixo, inicia-se a fase de lances verbais e 

sucessivos devendo participar dessa fase apenas o licitante que ofertou a menor proposta e 

os das ofertas com pregos ate 10% (dez por cento) superiores a esta, devendo o pregoeiro 

mediar os lances ate a proclamagao do vencedor; 
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E importante salientar que nao havendo pelo menos 3 (tres) ofertas no total, ja incluindo o 

licitante de menor oferta, podera este ou estes, ate o maximo de 3 (tres), oferecer novos 

lances verbais e sucessivos, quaisquer que sejam os pregos oferecidos, ou seja poderao 

aumentar seus lances se assim convent ional Contudo, para julgamento e classificagao das 

propostas, sera adotado o criterio de menor prego, observados os prazos maximos para 

fornecimento, as especificagoes tecnicas e parametros minimos de desempenho e 

qualidade definidos no edital, assim terminando a fase competitiva do processo. 

Apos o encerramento da fase competitiva de lances verbais e ordenadas as ofertas, deve 

aqui o pregoeiro proceder a abertura do involucro contendo os documentos de habilitagao 

do licitante que apresentou a melhor proposta, para verificagao do atendimento das 

condigoes fixadas no edital, ou seja, so sera aberta e analisada a habilitagao do licitante 

vencedor, caso este nao atenda a essas condigoes sera analisada a proposta que ficou em 

segundo lugar e assim sucessivamente. 

A fase de habilitagao far-se-a com a verificagao de que o licitante esta em situagao regular 

perante a Fazenda Nacional, a Seguridade Social e o FGTS (Fundo de Garantia do Tempo 

de Servigo), e as Fazendas Estaduais e Municipals, quando for o caso, com a comprovagao 

de que atende as exigencias do edital quanto a habilitagao juridica e qualificagoes tecnica e 

economico-financeira. 

Nos casos em que os licitantes possuirem cadastro no SICAF (Sistema de Cadastramento 

Unificado de Fornecedores) ou sistemas semelhantes mantidos por Estados, Distrito Federal 

ou Municipios, nao sera obrigatoria a apresentagao de novos documentos e sim uma 

atualizagao anual destes dados. 

Logo, sendo verificado que a proposta atendeu as exigencias fixadas no instrumento 

convocatorio, o licitante sera declarado vencedor, nao afastando assim a possibilidade de o 

pregoeiro negociar com o proponente vencedor uma melhor proposta, para que seja obtido 

prego melhor ainda do que aquele ja realizado, neste caso o pregoeiro investe-se na 

condigao de negociador. 

Por fim, declarado o vencedor, qualquer licitante podera manifestar imediata e 

motivadamente a intencao de recorrer, quando Ihe sera concedido o prazo de 3 (tres) dias 

para apresentagao das razoes do recurso, ficando os demais licitantes desde logo intimados 

para apresentar contra-razoes em igual numero de dias, que comecarao a correr do termino 

do prazo do recorrente, sendo-lhes assegurada vista imediata dos autos, e em caso de 

acolhimento dos recursos importara a invalidagao apenas dos atos em que nao forem 

possivel de aproveitamento. 
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Apos o julgamento de todos os recursos, cabe a autoridade competente a adjudicagao do 

objeto da licitagao ao licitante vencedor, nao cabendo recurso contra essa decisao final. 

Assim, apos a adjudicagao a licitagao e homologada pela autoridade competente, e o 

adjudicatario sera convocado para assinar o contrato no prazo definido em edital, em caso 

de o licitante vencedor, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao 

apresentar-se para a celebragao do contrato, mediante convocagao da Administragao, sera 

convocado o segundo colocado e assim sucessivamente. 

2.10. Funcionamento do Pregao Eletronico 

Todo procedimento apresentado acima se refere a Lei 10.520/2002 que institui o Pregao no 

ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, porem nao os obrigando os tres 

ultimos a tal pratica. 

Destarte, essa dispoe de forma generica os procedimentos do Pregao, nao o especificando 

como Presencial ou Eletronico, no entanto em seu §2° do artigo 2°, essa lei faculta a 

utilizagao de recursos de tecnologia da informagao. Assim, diante dos avangos constantes 

desse tipo de tecnologia e para reguiamentar o disposto neste dispositivo foi sancionado em 

31 de maio de 2005 o Decreto 5.450 que criou o Pregao, na forma eletronica, para aquisigao 

de bens e servigos comuns. 

De acordo com o artigo 1° desse decreto o Pregao Eletronico destina-se a aquisigao de 

bens e servigos comuns, no ambito da Uniao, ou seja, nao obriga aos Estados, Municipios e 

o Distrito Federal a utilizar tal ferramenta. Contudo subordinam-se ao disposto neste 

Decreto, alem dos orgaos da administragao publica federal direta, os fundos especiais, as 

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

e as demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao. 

Dispoe o Decreto 5.450/2005 que o pregao, na forma eletronica, ou seja,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pregao Eletronico 

e considerado como uma o modalidade de licitagao do tipo menor prego, realizado para 

disputa do fornecimento de bens ou servigos comuns for feita a distancia em sessao publica, 

por meio de sistema que promova a comunicagao pela internet, dotado de recursos de 

criptografia e de autenticagao que garantam condigoes de seguranga em todas as etapas do 

certame. 

Para Bittencourt (2010, p. 32): 
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[...] a adocao irrteligente da tecnologia da informagao deve transfigurar-se 
em desenvolvimento, evolucao e crescimento da Administracao Publica, 
uma vez que nao se pode admitir que o Poder Publico pare no tempo, 
deixando de adotar o instrumento, sem a menor duvida, mais marcante 
dessa epoca. 

Nota-se ate aqui a primeira diferenga entre o Pregao Comum, dito Pregao Presencial, e o 

Pregao Eletronico, ou seja, a possibilidade de os licitantes e/ou representes legais 

participarem do certame, na forma eletronica, mesmo nao estando presentes na sede do 

orgao promotor da licitagao, o que e vedado no caso do Pregao Presencial. No entanto o 

Pregao Eletronico assim como o Pregao Presencial, se presta para a aquisigao de bens e 

servigos comuns, e tal qual este, e realizado no tipo menor prego, e assim como as demais 

modalidades de licitagao deve seguir os principios inerentes a todo o processo licitatorio. 

Com relagao ao julgamento das propostas, nozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Pregao Eletronico, serao fixados criterios 

objetivos que permitam aferir com clareza o menor prego ofertado pelos licitantes 

participantes. Vale aqui salientar que o procedimento na forma eletronica tambem segue a 

mesma logica do "Leilao inverso" que ocorre na forma presencial, ou seja, o licitante que 

ofertar o melhor lance dentro das condigoes preestabelecidas no instrumento convocatorio 

sera declarado vencedor. 

O pregao Eletronico sera conduzido pelo orgao ou entidade promotora da licitagao, assim 

como ocorre com as demais modalidades de licitagao, mas com uma caracterlstica especial, 

visto que este conta com apoio tecnico e operacional da Secretaria de Logistica e 

Tecnologia da Informagao do Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao, que atuara 

como provedor do sistema eletronico utilizado na realizagao dos certames da Administragao 

Direta, ou seja, o Site Oficial de Compras do Governo Federal (www.comprasnet.gov.br) 

para os orgaos integrantes do SISG (Sistema de Servigos Gerais), que podera ser cedido 

aos orgaos ou entidades dos Poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, 

mediante celebragao de termo de adesao. 

Para participarem do certame todos os envolvidos no certame devem esta previamente 

credenciados perante o provedor do sistema eletronico, quais sejam: a autoridade 

competente do orgao promotor da licitagao, o pregoeiro responsavel pela condugao do 

processo, os membros da equipe de apoio e os licitantes que demonstrem interesse em 

participar do processo. 

No caso de pregao promovido por orgao integrante do SISG, dispoe o § 2° do artigo 3° do 

Decreto 5.450/2005 que o credenciamento do licitante, bem assim a sua manutengao, 

http://www.comprasnet.gov.br
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dependent de registro atualizado no SICAF (Sistema de Cadastramento Unificado de 

Fornecedores). 

Segundo § 1° do Decreto 5.450/2005 o credenciamento dar-se-a pela atribuigao de chave 

de identificacao e de senha, pessoal e intransferivel, para acesso ao sistema eletronico. 

Desta rte para se ter acesso o licitante devera ter posse de uma chave criptografada de 

identificacao que devera ser utilizada em conjunto com uma senha cuja responsabilidade e 

da pessoa credenciada como representante da empresa perante o provedor, sendo que este 

assume toda responsabilidade por ela, visto que esta senha assim como toda e qualquer 

senha, e de natureza pessoal e intransferivel, sendo que esta chave com sua respectiva 

senha poderao ser utilizadas em qualquer pregao na forma eletronica, e so poderao ser 

canceladas atraves de solicitacao feita pelo credenciado perante o SICAF ou em virtude de 

descadastramento. 

Estabelece o § 6 9 do artigo 3° do Decreto 5.450/2005 que o credenciamento junto ao 

provedor do SIFAF implica total responsabilidade legal do licitante e a presuncao de 

capacidade tecnica deste para realizagao das transacoes inerentes ao processo. Realizado 

o credenciamento e admitido tacitamente a responsabilidade sobre a veracidade das 

informacoes o Licitante devera imprimir copia do formulario e entregar em uma UASG para 

que seja arquivado para que surta seus efeitos futuros. 

Assim, verificadas todas as exigencias do credenciamento o licitante estara apto a participar 

de qualquer certame promovido pelas unidades integrantes da UASG, resulta-se que a 

plataforma do sistema SICAF/COMPRESNET, disponibilizara informagao sobre todos os 

Pregoes em andamento, finalizados, sistema de registro de pregos, assim como ambiente 

especializado para livre acesso para interessados no processo, estando credenciados ou 

nao. 

Verifica-se aqui uma importante caracteristica do Pregao Eletronico que diz respeito a 

ampliacao do controle social com relagao as demais modalidades, e ate mesmo com relagao 

ao Pregao Presencial, visto que com o Pregao, na forma eletronica, qualquer interessado 

pode acompanhar o seu desenvolvimento em tempo real, de qualquer lugar do mundo por 

meio da internet. 

Com relagao a autoridade competente pela promogao do certame, serao atribuidas as 

mesmas competencias que no Pregao Presencial, com sutis adaptagoes advindas da 

propria natureza do Pregao Eletronico quais sejam: a solicitagao de credenciamento do 

pregoeiro junto ao provedor do sistema e a indicagao do provedor do sistema. 
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Nao obstante, dada a semelhanga entre as duas formas de realizagao do Pregao, as suas 

fases (interna e externa) sao constitufdas de procedimentos semelhantes, salvo nas 

ocasioes em que se refiram a procedimentos voltados para a operacionalizagao do provedor 

do sistema. 

Ja com relagao as designagoes do pregoeiro e da respectiva equipe de apoio, dispoe o 

caput do artigo 10° do Decreto 5.450/2005 que estas devem recair sobre os servidores do 

orgao ou entidade promotora da licitagao, ou de orgao ou entidade integrante do SISG. Ou 

seja, diferente do Pregao Presencial, no Pregao Eletronico tanto o pregoeiro quanto os 

membros da equipe de apoio poderao ser lotados em outros orgaos e/ou entidades 

diferentes daquela promotora da licitagao, sendo que os membros da equipe de apoio 

deverao ser em sua maioria servidora ocupantes de cargo efetivo ou emprego da 

administragao publica, pertencentes, preferencialmente, ao quadro permanente do orgao ou 

entidade promotora da licitagao. Isso ocorre pelo fato de que no inicio do uso da modalidade 

a Administragao Publica nao dispunha de muitos servidores capacitados para desenvolver o 

processo. 

Contudo as atribuigoes do pregoeiro, no Pregao Eletronico sao basicamente iguais as que 

ocorrem no Pregao Presencial em especial, tendo assim como nas atribuigoes da autoridade 

competente, alguns adaptagoes para viabilizar a disputa por meio eletronico tais como a 

condugao da sessao publica na internet; a divulgagao do Edital e da Ata do certame em 

ambiente apropriado no provedor do sistema e etc. 

Em suma o Pregao Eletronico se da da seguinte forma: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S O Licitante interessado credencia-se no SICAF (no caso de licitagoes promovidas por 

orgaos da Administragao Publica vinculados a UASG); zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s Apresenta copia do formulario preenchido ao orgao promotor do certame para que 

surta os reais efeitos do credenciamento do licitante, responsabilizar-se formalmente 

pelas transagoes efetuadas em seu nome, assumindo como firmes e verdadeiras 

suas propostas e lances, inclusive os atos praticados diretamente ou por seu 

representante; 

•/ Apos a divulgagao do edital no enderego eletronico, o licitante remete a sua 

proposta, no prazo estabelecido, que nao sera inferior a oito dias uteis, e devera ser 

remetido exclusivamente por meio eletronico, via internet, com o uso de sua chave e 

senha pessoais, depois de esgotado o prazo estabelecido no Edital sera encerrada a 

fase de recebimento das propostas; 
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S Caso haja qualquer acontecimento que possa comprometer o sigilo ou a inviabilidade 

do uso da senha deve o licitante comunicar imediatamente ao provedor do sistema 

para seu imediato bloqueio de acesso; 

V Em caso de descredenciamento no SICAF, por qualquer motivo, o licitante tera sua 

chave de identificagao e senha suspensas automaticamente. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

s O licitante devera acompanhar as operacoes no sistema eletronico durante todo o 

processo licitatorio, responsabilizando-se pelo onus decorrente da nao observancia a 

dinamica do processo ou da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo 

sistema assim como a sua desconexao; 

s O pregoeiro verificara as propostas apresentadas, desclassificando aquelas que nao 

estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos no edital e o sistema 

classificara automaticamente todas as propostas com valores ate o limite de 10% 

(dez por cento) do valor da menor proposta apresentada. 

s Depois de selecionadas as propostas, ate 02 (dois) dias uteis antes da data fixada 

para abertura da sessao publica, e facultada a qualquer pessoa a impugnacao o ato 

convocatorio do pregao; 

s Ate a abertura da sessao, os licitantes poderao retirar ou substituir a proposta 

anteriormente apresentada; 

s Apos a classificacao das propostas, o pregoeiro inicia a fase competitiva, onde os 

licitantes poderao encaminhar lances por meio de campos exclusivos no sistema 

eletronico, sendo que os licitantes somente poderao oferecer lances inferiores ao 

ultimo por eles ofertado e registrado pelo sistema. 

S Na fase competitiva o sistema disponibilizara campo proprio para troca de 

mensagens entre o pregoeiro e todos os licitantes. zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

y Durante a fase competitiva nao sera realizado nenhum tipo de identificacao da 

personalidade dos licitantes. No entanto, os licitantes serao informados, em tempo 

real, e em campo especifico do sistema, o valor do menor lance registrado. 

S Tendo o pregoeiro observado a falta de concorrencia entre os licitantes ou a 

aproximacao de valor provavel de contratagao, este procede para o encerramento da 

etapa de lances, assim o sistema encaminhara aos licitantes aviso de fechamento 

iminente dos lances, que podera ocorrer no periodo de tempo de ate trinta minutos, 
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aleatoriamente determinado, findo o qua! sera automaticamente encerrada a fase de 

lances. 

^ Encerrada a fase competitiva ou etapa de lances, o pregoeiro procedera a analise da 

proposta classificada em primeiro lugar, ou seja, a proposta do licitante que ofertou o 

menor lance, para verificar a compatibilidade do preco em relagao ao valor estimado 

para contratagao, que podera ser negociado posteriormente a fase de lances, logo 

apos verifica a habilitagao do licitante conforme disposigoes do edital. 

Uma das principals caracteristicas da modalidade Pregao e a capacidade de o pregoeiro 

dispor de poder de negociagao para com os licitantes vencedores, o que favorece a 

economicidade do certame, assim como o aumento do numero de licitantes que acirra a 

competigao e consequentemente reduz os valores finais de contratagao. Segundo 

informagoes divulgadas no dia 17 de fevereiro de 2005 pelo Site Oficial de Compras do 

Governo FederalzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (www.comprasnet.gov.br) o numero de fornecidos da Administragao 

Publica aumentou cerca de 42% com o uso do Pregao Eletronico. 

Outra caracteristica dessa modalidade, e talvez a mais marcante, e a questao da inversao 

das fases de disputa e habilitagao, que tambem reflete nos quesitos economicidade e 

celeridade dos processos, visto que so e verificada a habilitacao dos licitantes vencedores, o 

que reduz o tempo medio de conclusao do certame e consequentemente reduz os gastos da 

Administragao Publica. 

No caso do Pregao Eletronico realizado por orgaos integrantes do SISG ou por orgaos ou 

entidades que aderirem ao provedor deste sistema a fase de habilitagao sera verificada por 

meio das informagoes cadastrais do SICAF. 

Contudo, em de a proposta nao ser aceita, por qualquer motivo, ou se o licitante nao atender 

as exigencias habilitatorias, assim como no Pregao Presencial o pregoeiro devera examinar 

a proposta classificada em segundo lugar, assim sucessivamente, obedecida a ordem de 

classificagao, ate a apuragao de uma proposta que atenda ao edital. 

Declarado o vencedor, os demais licitantes tem ate 03 (tres) dias, para impretar recursos 

contra o resultado do processo, que em caso positivo, o licitante vencedor tera o mesmo 

periodo para apresentar as contra-razoes dos recurso. Em caso de acolhimento de recurso 

somente serao invalidados os atos insuscetiveis de aproveitamento. 

Decididos os recursos e/ou constatada a regularidade dos atos praticados tanto pelos 

licitantes quanto pela Administragao Publica, a autoridade competente adjudicara o objeto 

http://www.comprasnet.gov.br
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ao licitante declarado vencedor e homologara o procedimento licitatorio. Todavia, o licitante 

ao qual foi Ihe adjudicado o objeto do certame devera apresentar a comprovacao das 

condigoes de habilitagao consignadas no edital, consolidando-se a fase final do Pregao que 

e a fase de habilitagao, apos a habilitagao a proposta do licitante vencedor tera validade de 

ate 60 (sessenta) dias apos essa dada, ou seja, esse e o periodo em que a Administragao 

Publica podera contratar com esse licitante sem que haja modificagao dos valores finais do 

procedimento licitatorio. 

Dispoe ozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA caput do artigo 28 do Decreto 5.450/2005 que: 

Art. 28. Aquele que, convocado dentro do prazo de validade de sua 
proposta, nao assinar o contrato ou ata de registro de pregos, deixar de 
entregar documentagao exigida no edital, apresentar documentagao falsa, 
ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, nao mantiver a 
proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, comportar-se de modo 
inidoneo, fizer declaragao falsa ou cometer fraude fiscal, garantido o direito 
a ampla defesa, ficara impedido de licitar e de contratar com a Uniao, e sera 
descredenciado no SICAF, pelo prazo de ate cinco anos, sem prejuizo das 
muitas previstas em edital e no contrato e das demais cominagoes legais. 

Por fim vale salientar que o Pregao Presencial e o Pregao Eletronico nao sao modalidades 

de licitagao distintas, ou seja, sao dois procedimentos distintos referentes a uma unica 

modalidade de licitacao denominada genericamente de Pregao instituida pela Lei 10.520 de 

17 de julho de 2002. Preleciona Gasparini (2009, p.30) que esses procedimentos "nao sao, 

pois, duas modalidades de Pregao. Sao apenas duas especies, onde Pregao e o Genera e 

Pregao Presencial e Pregao Eletronico sao as especies. Assim pode-se distinguir essas 

duas especies pelas caracteristicas inerentes de cada uma conforme descritas no Quadro 1. 
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Quadro 1 - Diferengas entre Pregao Eletronico e Pregao Presencial 

Pregao Eletronico: Pregao Presencial: 

Sessao Publica a distancia por meio da 
internet (On-line). 

Sessao Publica Presencial (em local 
previamente estabelecido). 

Pregoeiro servidor do orgao promotor da 
licitagao e/ou orgao integrante do SISG. 

Pregoeiro servidor do Prgao promotor da 
licitagao. 

Credenciamento previo de todos os 
envolvidos no provedor do sistema. 

Inexistencia de provedor de sistema e 
consequents credenciamento. 

Apoio tecnico e operacional da SLTI do 
Ministerio do Planejamento, Orgamento e 
Gest§o. 

Inexistencia de apoio tecnico operacional por 
parte deste orgao. 

Possibilidade de acompanhamento e 
fiscalizagSo a distancia (On-line). 

Acompanhamento e fiscalizacao limitados ao 
ambito da sessao Publica Presencial. 

Encerramento da fase de Lances em ate 30 
min., aleatoriamente, por meio do Sistema ao 
comando do Pregoeiro. 

Encerramento imediato por ordem do 
Pregoeiro quando cessar a disputa de lances. 

Envio das propostas por meio eletrpnico 
(internet). 

Entrega das propostas pessoalmente em 
envelopes lacrados. 

Fonte: Decreto n° 5.450/2005 e Decreto n° 3.555/2000zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (adaptados) 

2.10 .1 . Vantagens e Desvantagens do Pregao 

O Pregao e a mais nova modalidade de Licitagao, isso significa dizer que e um novo 

procedimento que apresenta vantagens em relagao ao que era anteriormente praticado e 

assim como tudo que e novo o Pregao tambem apresenta aigumas deficiencias e 

inadequagoes. 

Segundo Justen Filho (2009, p. 18): 

O Pregao apresenta tres vantagens marcantes em relagao as modalidades 
tradicionais de licitagao previstas na Lei 8.666, trata-se de a) potencial 
incremento das vantagens economicas em favor da Administragao, b) 
ampliagao do universo de licitantes e c) simplificacao do procedimento. 

O aludido aumento no potencial das vantagens economicas para a Administragao Publica 

citado por Justen Filho advem da caracterlstica da inversao das fases do Pregao, visto que 

este contempla uma fase de lances posterior a apresentagao das propostas o que aumenta 

a competitividade entre os licitantes, ao passo que estes podem oferecer lances com valores 
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menores ao valor de sua proposta e da proposta de seus concorrentes, desta forma os 

valores sao reduzidos gradativamente em virtude da competigao entre os participantes, 

reduzindo-se o valor final da contratagao o que gera uma maior economia para a 

Administragao Publica. 

Com relagao a ampliagao do universo dos licitantes, essa vantagem se processa em 

particular no Pregao Eletronico ao passo que nesse procedimento os licitantes nao sao 

obrigados a comparecer no local em que se processa o certame. Destarte, a possibilidade 

da apresentagao de propostas e formulagao de lances por meio eletronicozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (internet) faz com 

que licitantes de qualquer lugar do mundo participem do processo o que aumenta 

consideravelmente o numero de licitantes. Segundo informagoes divulgadas no Comprasnet 

o Pregao Eletronico aumentou em 42% o numero de fornecedores da Uniao entre os anos 

de 2002 a 2004. 

Outra vantagem do Pregao diz respeito a simplificagao do procedimento. Essa vantagem 

tambem decorre da inversao das fases, pois no Pregao torna-se desnecessario o exame de 

habilitagao de todos os licitantes, ou seja, so sera analisada a documentagao referente a 

habilitagao do licitantes considerado vencedor, refletindo-se numa nova vantagem que e a 

celeridade do processo o que proporciona uma redugao dos esforgos por parte da 

Administragao Publica. 

Nao obstante, ao analisar o Pregao encontram-se algumas venerabilidades em seus 

procedimentos, Justen Filho (2009, p. 18) aponta como desvantagens do Pregao a 

dificuldade na obtengao de prestagao de qualidade adequada, a redugao da seguranga da 

Administragao quanto a Idoneidade do licitante e a preponderancia das empresas de maior 

poder economico. 

A dificuldade de obtengao da qualidade adequada se da pelo fato de que o Pregao e sempre 

do tipo menor prego, ou seja, essa caracterlstica faz com que os licitantes oferegam 

produtos de menor qualidade, pois o valor da contratagao inviabiliza a entrega de produtos 

ou a execugao de servigos com maior nivel de qualidade. Para inibir esse tipo de pratica a 

Administragao Publica deve por ocasiao da elaboragao do Edital, adotar parametros de 

qualidade minima e adequada dos produtos e servigos, o que torna-se um desafio para a 

Administragao, pois o Pregao se presta para a contracao de bens e servigos considerados 

comuns. 

A desvantagem apresentada pelo Pregao com relagao a idoneidade dos licitantes se 

processar ao passo que devido a natureza do menor prego para a classificagao das 

propostas adotada pelo pregao, alguns licitantes usam de ma-fe para veneer o certame, ou 
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seja, as vezes alguns licitantes reduzem seus pregos de forma que estes nao podem ofertar 

os bens e/ou servigos objeto daquela licitagao. Outra consideragao a ser feita diz respeito ao 

principio da proporcionalidade usada pela Administragao na fase de habilitagao, onde as 

vezes a Administragao admite algumas situagoes para tentar "salvar" o procedimento, com 

isso esta aceita situagoes, com fulcra no principio da proporcionalidade, que muitas vezes 

sao considerados inviaveis pelo comportamento inidoneo do licitante vencedor, o que nao 

ocorre nas licitagoes tradicionais. 

Ja com relagao a preponderancia das empresas de maior poder economico, essa 

desvantagem e restringida as empresas de menor poder economico, isso ocorre por que o 

grande empresario adquiri seus produtos ou executa seus servigos em maior quantidade, o 

que se reflete em uma redugao em seus custos fixos podendo assim levar vantagem no 

momento da competigao, ou seja, se os seus custos fixos sao menores a sua margem de 

lucratividade aumenta, podendo este ofertar um menor prego e veneer a fase de 

competigao, outro fator que privilegia os grandes empresarios e a capacidade de redugao da 

margem de lucratividade, pois suas receitas nao maiores, o que viabilizar essa pratica. Vale 

aqui salientar que o legislador prevendo essas situagoes deu preferencia as micro e 

pequenas empresas, assim como as empresas de pequeno porte, conforme legislagao 

pertinente. 
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3. L O C A L D E A P L I C A C A O DO E S T U D O D E C A S O : I F P B C A M P U S D E S O U S A 

Segundo informacoes retidas do site da Escola Agrotecnica Federal de Sousa - PB, a 

EAFS, foi criada no setor urbano do municipio de Sousa - Paraiba, pela Portaria n.° 552 de 

04 de julho de 1955, baseada no Decreto - Lei n.° 9.613, de 20 de agosto de 1946, 

iniciaimente com o nome de Colegio de Economia Domestica Rural de Sousa, tendo 

comecado suas atividades em 09 de agosto de 1955, objetivando a formaeao de 

professores para o magisterio do Curso de Extensao de Economia Rural Domestica. Tendo 

surgido a denominacao de Escola Agrotecnica Federal de Sousa, apenas em 04 de 

setembro de 1979, por forga do Decreto n.° 83.935. 

A Escola Agrotecnica Federal de Sousa foi constituida Autarquia Federal atraves da Lei n.° 

8.731 de 16/11/93 publicado no D.O.U. de 17/11/93. Essa denominacao de EAFS (Escola 

Agrotecnica Federal de Sousa) perdurou ate o dia 12 de marco de 2008, momento em que o 

CEFET-PB e a Escola Agrotecnica Federal de Souza protocolaram no Ministerio da 

Educacao, Proposta de Implantacao do Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia 

da Paraiba - IFET-PB. A proposta, em resposta a Chamada Publica MEC/SETEC n.° 

002/2007, foi selecionada conforme Portaria N.° 116, de 31 de marco de 2008, passando 

assim a EAFS a constituir-se como IFET (Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia), sob 

denominacao de IFPB (Instituto Federal de Ciencia e Tecnologia da Paraiba) com o objetivo 

de ministrar o ensino tecnico, destinado a proporcionar habilitagao profissional, para os 

diferentes setores da economia e realizar pesquisa aplicada, estimulando o desenvolvimento 

de solugoes tecnologicas, de forma criativa e estendendo seus beneficios a comunidade. 

Segundo o § 2° do artigo 1° do Estatuto do IFPB: 

§ 2°. O Instituto Federal da Paraiba e uma instituigao de educagao superior, 
basica e profissional, pluricurricular e multicampi, especializada na oferta de 
educagao profissional e tecnologica, contemplando os aspectos 
humanisticos nas diferentes modalidades de ensino, com base na 
conjugagao de conhecimentos tecnicos e tecnologicos com sua pratica 
pedagogica e tem como sedes para os fins da legislagao educacional [...] 

O IFPB atualmente e constituido pela Reitoria, sediada na cidade de Joao e por mais 09 

(nove) Campus em todo o Estado, incluindo-se o Campus de Sousa (antiga EAFS), sediado 

na Rua Presidente Tancredo Neves, s/n, no Bairro Jardim Sorrilandia. A estrutura do IFPB 

Campus de Sousa esta organizada segundo o organograma a seguir. 
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Quadro 2 - Organograma do IFPB Campus de Sousa-PB 

H I CD 3 I I FO 3 

I I CD 4 Hill F G 4 
FO 1 1 I FG 3 

Fonte: Site Oficial do IFPB 

4 DESCRIQAO E ANALISE DOS DADOS 

Atualmente o Pregao Eletronico e a modalidade mais utilizada no ambito da Administracao 

Publica, isso ocorre pela serie de vantagens que essa ferramenta disponibilizada para o 

processo de compras da Administracao Publica, assim como para os licitantes, tais como 

aumento no numero de licitantes, a obtencao de uma maior economia com relacao ao preco 

de referenda, redugao da negociacao entre licitantes, possibilidade de participagao de 

licitantes de outras regioes e etc. Veja no Quadro - 3, dados da evolucao desse processo 

nas compras de bens e servigos comuns em relagao as demais modalidades no ambito da 

Administragao Federal nos anos de 2002 a 2009, excluidas as seguintes modalidades: 

Dispensa de Licitagao, Inexigibilidade de Licitagao, Tomada de Pregos e Concorrencia por 

Tecnica e Prego. 
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Quadro - 3 Evolugao anual do numero de processos de compras de bens e servigos comuns, 
no periodo de 2002 a 2009 no ambito da Administracao Publica Federal. 

Modalidades de Compra 
Numero de Processos de Compra 

Modalidades de Compra 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

Cor core nca 1zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA.0'5 r>C»4 738 565 449 556 "78 " .32" 

Concorrencia Intenacional 83 44 58 84 54 70 50 44 Concorrencia Intenacional 

Cor-.ite 

Tomada de Precos 

13.536 

3.135 

18.358 

2.443 

19.187 

2.949 

12.192 

2.262 

9.002 

1.428 

6.227 

1.494 

4.967 

1.648 

1.520 

• 830 

Corctrso 

Pregao E etrcn co 

o 

420 

4 

1.303 

• 

2.577 

4 

13.384 

5 

27 3 = 2 

6 

35.876 

o 

33.972 

• ; 

34.342 

Pregao P'esendal 4.29C £.571 9.-87 8.702 
:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA -•-

2.223 •385 - D01 

Total do Periodo 22.482 26.527 34.798 36.388 41.337 46.252 42.808 39973 

Fonte: Ministerio do Planejamento Orgamento e GestaozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (adaptado). 

O principal motivo que levou a realizagao desse estudo nao foi simplesmente o aumento 

significativo do uso do Pregao Eletronico no ambito da Administragao Publica Federal, 

conforme demonstra o Quadro - 3, que passou de 1,8% em 2002 no inicio de sua aplicacao, 

para 37% em 2005 com o advento do Decreto n° 5.450 e para o percentual de 86% no ano 

de 2009. Atraves dessas informacoes foram realizadas pesquisas para saber qual motivo da 

evolugao desse procedimento, e o motivo predominante segundo informagoes do Ministerio 

do Planejamento Orgamento e Gestao divulgadas no Site de Compras do Governo Federal 

(2007) foi a questao da maior economicidade em relagao ao prego de referenda. Observe 

no Grafico - 1. 

Grafico - 1 Evolucao anual da economia em relagao ao valor de referenda, gerada pelo uso do 
Pregao Eletronico - 2005 a 2009 

Evokicao da Economia do Pregao Eletronico 

r.or.2 2:0? 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBACOJ 20:5 2coe :O:T 200a 2:0? 

i 1 Etc nemo \Ht;z '* varlacflo icumuiaca* Economia |% i 

Fonte: Ministerio do Planejamento Orgamento e Gestao (adaptado). 
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Considerando os dados fornecidos pelo Ministerio do Planejamento Orgamento e Gestao, a 

economia obtida pelo o uso do Pregao Eletronico e um fato, mais para dar cunho cientifico 

aos dados apresentados pelo referido ministerio foi realizado um estudo de caso no IFPB 

Campus de Sousa-PB, com intuito de analisar se realmente o Pregao Eletronico funciona 

como uma ferramenta para reducao dos gastos na Administragao Publica. 

Para tanto foram selecionados os processos referentes aos Pregoes Eletronicos e as Cartas 

Convite do IFPB, ambos realizados no ano de 2005, tomando se por base o mesmo 

elemento de despesa, ou seja, materials de consumo, para que nao houvesse 

comprometimento da mensuracao das economias a serem comparadas, ao passo que 

alguns objetos licitados apresentam, por sua propria natureza, economia maior ou menor 

que as outras de naturezas diferentes. Assim, nao se pode comparar uma Carta Convite 

com o objetivo de contratar uma empresa para construcao de uma obra com um Pregao 

Eletronico para compra de material de expediente por exemplo. 

Todavia, em razao dessas modalidades envolverem perspectivas de contratacao 

diferenciadas, foi escolhido para efeitos de comparagao o elemento de despesa material de 

consumo no mesmo periodo, ou seja, o ano de 2005, para que houvesse distorcoes 

monetarias entre os valores e para que fosse viavel a comparagao estatistica entre elas. 

Logo foram colhidas as seguintes informagoes por modalidades, conforme Tabelas a seguir. 

Tabela 1 - Valores referentes aos Pregoes Eletronicos realizados pelo IFPB 
Campus de Sousa-PB no ano de 2005. 

Ano 2005 

Edital Modalidade 
Valor de 

Referenda 
Valor 

Homologado 
Economia 

Indice Relativo 
de Economia 

0003/2005 Pregao Eletronico R$ 96.449,00 R$ 68.177,30 R$ 28.271,70 0,2931 

0004/2005 Pregao Eletronico R$ 20.310,44 R$ 10.792,43 R$ 9.518,01 0,4686 

0006/2005 Pregao Eletronico R$ 72.802,34 R$ 54.054,41 R$ 18.747,93 0,2575 

0007/2005 Pregao Eletronico R$ 8.925,00 R$ 8.219,58 R$ 705,42 0,0790 

0015/2005 Pregao Eletronico R$ 5.120,00 R$ 4.810,00 R$ 310,00 0,0605 

TOTAL R$ 203.606,78 R$ 146.053,72 R$ 57.553,06 1.1587 

Fonte: Atas do referidos PregSes Eletronicos. 
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Tabela 2 - Valores referentes aos Convites realizados pelo IFPB 
Campus de Sousa-PB no ano de 2005. 

Ano 2005 

Edital Modalidade 
Valor de 

Referenda 
Valor 

Homologado 
Economia 

indice Relativo 
de Economia 

0002/2005 Convite R$ 9.300,00 R$ 6.970,00 R$ 2.330,00 0,2505 

0003/2005 Convite R$ 15.723,00 R$ 13.870,00 R$ 1.853,00 0,1178 

0004/2005 Convite R$ 57.180,00 R$ 53.715,34 R$ 3.464,66 0,0605 

0005/2005 Convite R$ 10.314,00 R$ 10.782,86 (R$ 468,86) -0,0454 

0006/2006 Convite R$ 15.700,00 R$ 8.800,00 R$ 6.900,00 0,4394 

0009/2005 Convite R$ 21.249,90 R$ 21.899,14 (R$ 649,24) -0,0305 

0010/2005 Convite R$ 18.975,00 R$ 18.400,00 R$ 575,00 0,0303 

0011/2005 Convite R$ 14.309,94 R$ 8.200,77 R$ 6.109,17 0,4269 

TOTAL R$ 162.751,84 R$ 142.638,11 R$ 20.113,73 1,2495 

Fonte: Atas do referidos Convites 

De posse destas informacoes, pode-se calcular o Indice Relativo de EconomiazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (IRE), 

resultante do valor calculado atraves da divisao do valor da economia entre o valor de 

referenda e o valor homologado de cada contrato, conforme tabelas 1 e 2. 

Apos o calculo de do IRE de cada modalidade, foi calculado a media aritmeticazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA (JU) destes 

indices utilizando as seguintes formulas abaixo. 

^jIRE 1 1587 
JLL = ^ — - = - L - ^ — = 0,2317 (Pregao Eletronico) zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

/JRE i 9495 
L I = — = — = 0,1561 (Carta Convite) 

2 Yl^ o 

Em seguida foram tabelados os valores referentes aos IRSs de amostral de modalidade 

para calcular os desvios padroes ( x - u ) dos IREs de cada processo em particular para 

geral os dados necessarios para o calculo da variancia dos Pregoes Eletronicos e das 

Cartas Convites. Veja a tabela a seguir. 
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Tabela 3 - Valores referentes as economias obtidas pelos Pregoes Eletronicos no ano de 2005, 
desvios em relagao a media e desvios elevados ao quadrado. 

Ano 2005 

N° do Edital IRE(x) ( x - Mi ) ( x - U1 ) 2 

0003/2005 0,2931 0,0678 0.0046 

0004/2005 0,4686 0,2433 0.0592 

0006/2005 0,2575 0,0258 0,0006 

0007/2005 0,0790 -0,1463 0,0214 

0015/2005 0,0605 -0,1648 0,0272 

TOTAL 1,1587 - 0,1132 

Fonte: Atas do referidos Pregoes Eletronicos 

Tabela - 4 Valores referentes as economias obtidas pelos Convites no ano de 2005, desvios em 
relacao a media e desvios elevados ao quadrado. 

Ano 2005 

N° do Edital IRE(x) ( x -zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA M 2 ) ( x - M 2 )
2 

0002/2005 0,2505 0,0944 0,0089 

0003/2005 0,1178 -0,0383 0,0014 

0004/2005 0,0605 -0,0956 0,0091 

0005/2005 -0,0454 -0,2015 0,0406 

0006/2006 0,4394 0,2833 0,0802 

0009/2005 -0,0305 -0,1866 0,0348 

0010/2005 0,0303 -0,1258 0,0158 

0011/2005 0,4269 0,2708 0,0733 

TOTAL 1,2495 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA- 0,2641 

Fonte: Atas do referidos Convites 

Logo, calculados os valores de ( x - u ) 2, de cada processo pode-se calcular o valor da 

variancia de cada amostra das modalidades. Bruni (2010, p. 66) "a variancia corresponde ao 

somatorio do quadrado da diferenga entre cada elemento e sua media aritmetica, 

posteriormente dividido pela quantidade de elementos do conjunto. Para esse mesmo autor, 

a variancia amostral e calculada de forma padronizada reduzindo-se umzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA Grau de Liberdade 

no denominador (n). Vale salientar que os valores sao amostrais pelo fato de nao poder ser 

calculados os processos de elementos de despesas diferentes, ou seja, seria inviavel 

estatisticamente trabalhar com a totalidade dos processos. Assim foram coletas amostras 

referentes a materials de consumo. Veja abaixo as variancias correspondentes as amostras 

coletadas. 



81 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

S 2zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA = j j j l j j j . OH30 = 0 ( 0 2 g 3 ( p r e g g o E | e t r 6 n j c o ) 

S 2 = gjyuy =zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA 04641 = 0 ; 0 3 7 7 ( C a r t a C o n v j t e ) 

« 2 - 1 

Conhecidos os valores das variancias dos indices de Economia dos Pregoes Eletronicos e 

das Cartas Convite, pode-se aplicar a metodologia dezyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "t" de Student para testar a hipotese 

estatistica de uma modalidade em relacao a outra para analisar a viabilidade de Pregao 

Eletronico funcionar ou nao como ferramenta para reducao dos gastos com material de 

consumo. Para Fonseca & Martins (1996, p. 93) a distribuigao de "t" de Student e um 

modelo utilizado para fazer inferencias estatisticas, particularmente, quando se tern 

amostras com tamanhos inferiores a 30. Ou seja, essa metodologia e aqui aplicada pelo fato 

de as amostras serem limitadas, pelo fato da inviabilidade de comparagao entre periodos e 

objetos licitados distintos por motivos ja comentados anteriormente. A distribuigao referida 

distribuigao a dada pela seguinte formula: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

teste ( iVoSf +c^ -i ) ^
2 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA

nx-n2-2 
J _ J _ 

Kn*n2j  

O que implica no valor de I teste igual a: 

t 
teste « 

0,2317-0,1561 

(5-l)0,0283-r(8-l)0,0377 

5- 8 -2 

3,0857 

1 1 

5 + 8 

Para testar a hipotese as hipoteses estatisticas o teste de Student considera um parametro 

previamente tabelado denominado de Graus de Liberdade, e seus respectivos Niveis de 

Significancia (a), que servem para avaliar e decidir sobre a aceitagao de uma hipotese em 
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detrimento da outra, ou seja, essa tabela podera servir para inferir estatisticamente a 

possibilidade de o Pregao Eletronico funcionar como ferramenta para reducao dos gastos 

com material de consumo em detrimento da modalidade convite para a situacao analisada. 

Segundo Bruni (2010) um teste de hipoteses com duas amostras que envolvem o emprego 

da tabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "t", o numero de graus de liberdade sera sempre igual a n] + n2 - 2. Ja para 

Bisquerra; Sarriera & Martinez (2004) o nivel de significancia e o risco de erro que se esta 

disposto a sumir em caso de rejeitar a hipotese nula H0. Segue abaixo a tabela de "t" de 

Student. 

Quadro 4 - Tabela "t" de Student 

Graus 

de 

liberdade 

( n - 1 ) 

a Bicaudal Graus 

de 

liberdade 

( n - 1 ) 

0,10 0,09 0,08 0,07 0,06 0,05 0,04 0,03 0,02 0,01 
Graus 

de 

liberdade 

( n - 1 ) 

a Unicaudal 

Graus 

de 

liberdade 

( n - 1 ) 0,05 0,045 0,04 0,035 0,03 0,025 0,02 0,015 0,01 0,005 

1 6,3137 7,0264 7,9158 9,0579 10,578 12,706 1 5,894 21.205 31,821 63,655 

2 2,9200 3,1040 3,3198 3,5782 3,8964 4,3027 4,8487 5,6428 6,9645 9,9250 

3 >. •••• ; • ; 2,4708 2,6054 2,7626 2,9505 3,1824 *,4819 3,8961 4,5407 5,8408 

4 2,1318 2,2261 2,3329 2,4559 2,6008 2,7765 2,9985 3,2976 3,7469 4,6041 

5 2,0150 2,0978 2,1910 2,2974 2,4216 2,5706 2,7565 3,0029 3,3649 4,0321 

6 ! :,* 2,0192 2,1043 2,2011 2,3133 2,4469 2,6122 2,8289 3,1427 3,7074 

7 1,8946 1,9662 2,0460 2,1365 2,2409 2,3646 2,5168 2,7146 2,9979 3,4995 

8 1,8595 1,9280 2,0042 2,0902 2,1892 2,3060 2,4490 2.6338 2,8965 3,3554 

9 1,8331 1,8992 1,9727 2,0554 2,1504 zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA2,2622 2.3984 2.5738 2,8214 3,2498 

10 1,8125 1,8768 1,9481 2,0283 2.1 202 2,2281 2,3593 2,5275 2,7638 3,1693 

11 1,7959 1,8588 1,9284 2,0067 2,0961 2,2010 2,3281 2,4907 2,7181 3,1058 

Fonte: (BRUNI, 2010 p. 378) adaptada. 

O presente trabalho consiste em analisar a viabilidade do uso do Pregao Eletronico pela 

Administracao Publica para reduzir gastos com Material de Consumo em detrimento da 

modalidade Convite. Apos apresentados os dados e utilizada a metodologia do "t" de 

Student pode-se analisar tal afirmacao por meio de um teste de hipotese utilizando-se do 

valor t teste e identificando o intervalo de confianca ou nivel de significancia do teste, pode-se 

afirmar com um considerado grau de confianca o resultada da analise. 

Para Bruni (2010, p. 222): O teste de hipotese tern por objetivo verificar a veracidade de 

determinada suposicao dentro do ambito amostral para ser aceita dentro do ambito 

populacional. Isto e, se a alegagao em questao acerca de um parametro populacional pode 

ser aceita ou nao com base em dados amostrais coletados. 

Assim, dentro da metodologia do teste de hipoteses com uso do "t" de Studente foi 

analisada a afirmacao feita pela SLTI (2007) que apresenta o Pregao Eletronico com a 
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modalidade mais rapida e barata para a Administracao Publica. Logo, foram formuladas as 

hipoteses para testar se o Pregao Eletronico funciona ou nao para reducao dos gastos na 

Administracao Publica em detrimento da modalidade Carta Convite tomando como base o 

elemento de despesa material de consumo, o que dara base cientifica ao enunciado pela 

SLTI, por meio da analise das duas hipoteses azyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA H0 ou hipotese nula e H1 ou hipotese 

alternativa. Veja a baixo as hipoteses a serem analisadas. 

• H0 O Pregao Eletronico e indiferente em temos de economia para a Administragao 

Publica em relagao a Carta Convite. 

• Hi O Pregao Eletronico pode funcionar com ferramenta para reducao dos gastos na 

Administragao Publica em detrimento da modalidade Convite. 

Considerando que as hipoteses acima sao auto-excludentes, ou seja, a aceitacao de uma e 

a negacao da outra, e considerando o menor grau de significancia de 1 % da tabela Quadro 

4 - Tabela "t" de Student que considera uma margem de erro na escolha da hipotese aceita 

pelo teste, e sendo os graus de liberdade dado por Wj + W2 - 2, pode-se inferir sobre as 

duas hipoteses acima de modo a tentar identificar a melhor opcao para a Administragao 

Publica, considerando os resultados reais de economias nas licitagoes realizadas pelo IFPB 

Campus de Sousa-PB no ano de 2005. 

Assim para as amostras analisadas temos:zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA tteste~ 3,0857 gl = 5 + 8 - 2 = 1 1 a = 0,005 

ou 0,5%. 
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5 ANALISE DOS RESULTADOS 

Considerando o menor nivel de significancia (a) na tabelazyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA "t" de Student que e de 0,5% (um 

por cento) o valor do critico do t teste com 11 graus de liberdade para as e de 3,1058 (veja o 

Quadro - 4), ou seja, se o valor do teste das amostras for igual a esse numero deve-se 

aceitar a hipotese H0, essa hipotese considera que nao a diferenga significativa nas 

economias entre o Pregao Eletronico e o Convite, visto que o teste foi realizado com 

formula adequada para analise de amostras com variancias populacionais desconhecidas, 

ou seja, o ato da pesquisa ter sido realizada com base no elemento de despesa materials de 

consumo nao inviabiliza a aceitacao dos resultados dessa pesquisa para objetos diferentes 

destes, ao passo que o motivo de escolha das amostras de um unico objeto licitado foi a 

viabilidade estatistica do estudo como comentado anteriormente. 

A presente pesquisa identificou uma ligeira vantagem na media do indice Relativo de 

Economia do Pregao Eletronico sobre a Carta Convite, sendo a diferenga marcada por ( Ui -

u 2 ) = 0,0756 ou 7,56%. Contudo esse indice por si so nao justifica que o Pregao Eletronico 

e a mais barata modalidade de licitagao ou que esse procedimento seja o mais viavel para a 

Administragao Publica. 

Com metodologia semelhante a acima descrita, a afirmagao feita pela SLTI (2007) que 

apresenta o Pregao Eletronico como a modalidade mais barata de licitagao e 

estatisticamente falsa ao passo que essa afirmagao baseia-se nas economias acumuladas 

dos valores de homologagao em relagao aos valores de referenda sem considerar uma 

metodologia cientifica adequada para apresentagao de tais resultados, ou seja, a 

informagao prestada pela SLTI e baseada na simples diferenga entre estes valores, contudo 

esses valores nao sao capazes de inferir sobre a economia uma possivel vantagem de uso 

do Pregao em detrimento das demais modalidades, para tanto deveria ser realizado um 

estudo mais aprofundado comparando o Pregao Eletronico com cada uma modalidade em 

particular para se verificar essa possivel vantagem. 

Assim esse estudo realizou uma comparagao entre o Pregao Eletronico e a Carta Convite 

por meio da metodologia baseada na estatistica descritiva, por meio de um teste de 

hipoteses com o uso do metodo "t" de Student para analisar em uma situagao real 

observada no IFPB Campus de Sousa-PB a afirmagao feita pela SLTI (2007), e verificou que 

nao ha diferenga significativa no uso do Pregao Eletronico em detrimento da Carta Convite. 
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Contudo, como o valor dozyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA t teste para as amostras dos Pregoes Eletronicos e as Cartas 

Convites analisadas foi igual a 3,0857 e o valor de t teste na tabela de "t" de Student e de 

3,1058 com 11 graus de liberdade e um nivel de significancia de 0,5% (um por cento) o valor 

obtido no teste e menor que o valor respectivo de "t" tabelado (ver Quadro - 4), pode-se 

identificar atraves do nivel de significancia do teste com margem de erro de 0,5% (um por 

cento) que a hipotese alternativa H: deve ser rejeitada, como mostra o grafico abaixo: 

Assim, corroborando com Bruni (2010), para melhor interpretagao do grafico temos que, o 

nivel de confianga expressa a area de aceitagao da hipotese nula, H0 e o nivel de 

significagao representa a area de aceitagao da hipotese alternativa, /-/?. Desse modo com 

base na definigao previa da hipotese H^ como sendo a possibilidade de o Pregao Eletronico 

funcionar como ferramenta para redugao dos gastos na Administragao Publica, identifica-se 

com o uso auxilio da tabela "t" de Student que os resultados da pesquisa indicam a rejeigao 

da hipotese alternativa, pois o valor de t teste para as amostras analisadas encontram-se na 

regiao de do nivel de confianga, ou seja, na regiao de aceitagao da hipotese H0. 

Nao obstante, como as hipoteses H, e H0 sao auto-excludentes, a presente pesquisa 

considerar que nao a uma diferenga significativa de economia entre o uso do Pregao 

Eletronico e a Carta Convite, ao passo que o valor do t teste com base na tabela "t" de 

Student apresentada com grau de confianga no teste de 99,5% que a hipotese H 0 deve ser 

aceita. 
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6 CONSIDERAQOES FINAIS 

Apesar de o Pregao Eletronico apresentar diversas vantagens para a Administragao Publica 

e para os licitantes, assim como para a sociedade com instrumento de controle social, nao 

ha de se falar estatisticamente em niveis significativos de economia com o uso do Pregao 

em detrimento do uso da Carta Convite, ao passo que o percentual de economia entre 

essas duas modalidades, levando em consideragao as oscilagoes das economias adquiridas 

em cada processo em particular, nao apresenta suporte cientifico para decisao pelo uso de 

uma em detrimento da outra. 

Considerando em casos particulares que e inviavel a adogao da modalidade Pregao para 

objetos altamente complexos, a escolha da utilizagao da Carta Convite seria uma boa opgao 

para efeitos de economicidade, pois estas modalidades sao significativamente compativeis, 

ou seja, nos casos em seja inviavel o uso do Pregao Eletronico a Administragao podera 

utilizar-se do Convite como forma de reduzir o valor dos contratos a serem firmados com os 

licitantes. 

O fato de esta pesquisa ter tornado por base um unico objeto licitado ou elemento de 

despesa especifico, nao compromete o resultado do estudo ao passo que nao seria viavel a 

comparagao de economias entre a aquisigao ou contratagao de objetos diferenciados, pois 

cada objeto apresenta uma economia diferenciada dos demais. Assim foram selecionadas 

amostras apenas de aquisigoes com o elemento de despesa materials de consumo. Com a 

comparagao foi realizada tomando-se como referenda um unico elemento de despesa 

licitado deduz-se que se a mesma pesquisa for realizada para outros elementos diferentes 

destes a pesquisa chegara a mesma conclusao. 

De ante dos resultados desta pesquisa, foi observado estatisticamente que o uso do Pregao 

Eletronico e indiferente da Carta Convite em termos de economicidade, ou seja, com base 

nos processos realizados pelo IFPB no ano de 2005, a economia entre essas duas 

modalidades nao apresentara significancia estatistica para comprovar que o Pregao 

Eletronico pode funcionar em todos os casos como redutor dos gastos em detrimento do 

Convite. 

Vale salientar que a partir de 17 de junho de 2005, com o advento do Decreto n° 5.450, o 

uso do Pregao, preferencialmente em sua forma eletronica, se tornou obrigatorio para a 

Administragao Publica para a materia for compra ou aquisigao de Bens e Servigos Comuns, 

ou seja, essa pesquisa procurou demonstrar a comparagao entre as economias geradas 
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pelo Pregao Eletronico e pela Carta Convite no periodo de transicao de uma modalidade 

para outra, ou seja, o ano de 2005. 

Logo, para efeitos de tomada de decisao a Administragao Publica devera utilizar-se da 

modalidade de licitagao que esta normatizada para cada caso em particular. Porem o 

Pregao Eletronico surgiu para a Administragao Publica Federal como uma alternativa para 

"redugao" dos gastos, combater a corrupgao, dar celeridade aos processos e etc. em regra 

geral o Pregao Eletronico reduz os gastos da Administragao, ou seja, seus indices de 

economia sao maiores do que o das demais modalidades (SLTI, 2007) mais esses indices 

nao justificam a preferencia dessa modalidade em detrimento da Carta Convite, de acordo 

com os resultados da presente pesquisa. 

Contudo o estudo aqui realizado serve de base para a tomada de decisao dos gestores 

publicos municipais e estaduais aos quais nao estao obrigados pelo Decreto n° 5.450/2005, 

assim a presente pesquisa se presta para auxiliar esses gestores e os demais servidores 

envolvidos nos procedimentos licitatorios quando a materia demandar decisao entre uma ou 

outra modalidade a ser utilizada, ou seja, ao inves de utilizar outra modalidade que nao a 

Carta Convite por se tratar de valores que nao comportam esse procedimento, a 

Administragao Publica podera utilizar-se do Pregao Eletronico para que haja uma maior 

redugao nos gatos e uma melhor otimizagao dos recursos publicos, sempre visando o fim 

maior do Estado que e o bem-estar da sociedade. 

Assim dentro da metodologia utilizada nesse estudo podera ser realizada pesquisa para 

comparar a economia do Pregao Eletronico em detrimento das demais modalidades e com 

elementos de despesas distintos dos aqui mencionados, desde que sejam considerados 

Bens e Servigos Comuns. Nao obstante, a realizagao de novos estudos podera utilizar-se de 

novas metodologias para que se possa verificar a eficacia desse estudo, ou seja, novas 

pesquisas poderao correlacionar elementos de despesas diferenciados entre si e em 

periodos distintos para analisar o problema aqui proposto e dar um novo foco a pesquisa 

sobre o Pregao Eletronico que e considerado um tema novo e com pouca referenda sobre 

suas caracteristicas e particularidades. 

Por fim espera-se que a presente pesquisa sirva de base cientifica para novos estudos 

sobre esse mecanismo inovador chamado Pregao Eletronico, que apresenta varias opgoes 

de estudo e pesquisa, para que possa ser aperfeigoado ao maximo os seus procedimentos 

e otimizados da forma mais construtiva possivel os seus aspectos positivos e potencias. 
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