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RESUMO 

0 presente trabalho tern como discussao o uso da modalidade pregao, em sua 
forma eletronica, no ambito do Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia 
da Paraiba - Campus Sousa, apos a sua implantagao a partir do ano de 2005 a 
2010, perante as demais licitagoes para as contratacoes de bens e servigos. Muito 
se tern enfatizado sobre seus beneficios. Nesta pesquisa identificam-se as 
vantagens e desvantagens do pregao eletronico, baseando-se nos aspectos legais e 
doutrinadores, assim como, nos principios da Administragao Publica e nos principios 
das licitacoes. Abordando-se a Lei de Licitagoes e Contratos, n° 8666/93, onde se 
encontram devidamente caracterizadas as cinco modalidades existentes como: 
concorrencia, tomada de pregos, convite, leilao e concurso, de maneira a propiciar o 
embasamento indispensavel para a pesquisa mais aprofundada acerca da nova 
modalidade licitatoria, pregao eletronico, instituida por meio do ordenamento jurfdico, 
a Lei n° 10.520/2002 que surge com o objetivo de proporcionar maior dinamica e 
celeridade as contratagoes publicas revestido, sobretudo, dos principios da 
eficiencia e economicidade. Nesse sentido, apresentam-se algumas consideragoes 
gerais, conceito e principios inerentes a Administragao Publica, prosseguindo-se o 
estudo das licitagoes publicas conhecendo suas generalidades, seus fundamentos e 
principios, bem como seus conceitos e finalidades, e ainda, as formas 
procedimentais, detalhando-se suas modalidades, e, por fim, enfatizando a 
modalidade do pregao eletronico diante de suas caracteristicas peculiares 
atribuidas, principalmente, por se efetivar atraves da tecnologia da informagao, 
inversao das fases procedimentais, simplificagao processual, maior competitividade 
e rapidez nos certames. O metodo utilizado para se investigar o presente trabalho foi 
o exegetico-juridico. A tecnica de pesquisa empregada foi a bibliografica e 
documental sobre as principais implementagoes advindas do pregao. Quanta aos 
resultados apurados na avaliagao dos dados, o pregao eletronico, reune inumeras 
vantagens, alem de simplificar todo o procedimento administrativo, possibilita indices 
consideraveis de economia de recursos em virtude da maior competitividade 
alcangada. Apresentando-se, entao, como principal desvantagem a baixa qualidade 
de alguns bens ou servigos contratados. Conclui-se, portanto, que a modalidade 
pregao eletronico contribui, positivamente, para a eficiencia nos procedimentos e 
processos licitatorios do IFPB - Campus Sousa, bem como a economicidade obtida 
com a sua utilizagao. 

Palavras-chave: Administragao publica. Licitagao. Pregao eletronico. 



ABSTRACT 

The present work is a discussion about use of the modality trading, in his electronic 
form under the Instituto Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba -
Campus Sousa, after his deployment from the years 2005 to 2010, before the other 
bidding for the procurement of goods and services. Much has been emphasized 
about his benefits. In this research identifies the advantages and disadvantages of 
electronic trading, based in the legal aspects and scholars, as well as, in the 
principles of public administration and the principles of competitive bidding. 
Addressing to the Bidding Law and Contracts, Law n r 8.666/93, which are properly 
characterized the five existing methods such as: competition, pricing, invitation, 
auction and tender, so as to provide the indispensable foundation for further research 
depth about the new bidding modality, electronic trading, established through the 
legal system, law n r 10.520/2002 that arises in order to provide more dynamic and 
fast on public procurements covered, especially the principles of efficiency and 
economy. In this sense, it is presented some general considerations, concepts and 
principles inherent to the Public Administration, pursuing the study of public bidding 
and knowing her generalities, and also her foundations and principles, as well as her 
concepts and purposes, and still her procedural forms, detailing her modalities, 
finally, emphasizing the mode of electronic trading before his peculiar characteristics 
attributed, mainly, by to be effected through information technology, reversal of 
procedural steps, procedural simplification, greater competitiveness and speed of 
contests. The method employed in investigating the present work was the exegetic-
legal. The research techniques employed were the bibliographical and documental 
ones on the main approaches stemming from the electronic trading. As for the results 
obtained in the evaluation of data, the electronic trading, it offers numerous 
advantages, as well as simplify the overall administrative procedure, allows 
considerable rates of resource savings due to greater competitiveness attained. It 
was seen, then, as the main disadvantage the low quality of some goods or services. 
It follows, therefore, that the mode electronic trading contributes positively to the 
efficiency of procedures and bidding processes of IFPB - Campus Sousa, as well as 
the economy gained from his use. 

keywords: Public administration. Bidding. Electronic trading. 
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1 INTRODUCAO 

Com a modernizagao e a informatizagao dos meios de comunicagao buscou-

se inovar as relagoes entre governo e sociedade. A Administracao Publica, por sua 

vez, aperfeicoou a modalidade de lieitagao pregao, privilegiando a forma eletronica, 

pois todo o procedimento licitatorio e realizado atraves da internet o que torna celere 

e transparente o processo de compras pelos orgaos publicos. Esse tipo de 

modalidade de lieitagao amplia a disputa entre os participantes, pois permite urn 

numero maior de concorrentes de diversos Estados, ja que dispensa a presenga 

fisica dos licitantes no ambiente dos orgaos realizadores do pregao eletronico, 

resultando maior competitividade e redugao de custos tanto para a administracao 

quanta para as empresas envolvidas no certame. 

Evidencia-se a importancia de se licitar com destaque na modalidade do 

pregao eletronico, pois a utilizagao dos recursos do ente publico deve apresentar 

maior grau de eficiencia e economicidade, que em regra, essa modalidade de 

lieitagao, melhora a gerencia dos gastos publicos e incrementa a receita, uma vez 

que viabiliza resultados satisfatorios, com uma redugao consideravel dos valores das 

ofertas, alem de possibilitar mais agilidade as contratagoes, por seguir rito 

procedimental menos burocratizado. 

0 presente estudo tera como objetivo analisar as vantagens e desvantagens 

do pregao eletronico do Campus de Sousa do IFPB - Institute Federal de Educagao, 

Ciencia e Tecnologia da Paraiba, nos exercicios financeiros de 2005, 2006, 2007, 

2008, 2009 e 2010 e identificar que sua utilizagao proporcionara maior eficiencia 

para a Administragao Publica em razao da agilidade na desburocratizagao de seus 

procedimentos e economicidade nas compras de bens e servigos comuns, posto que 

neste certame, o vencedor e aquele que oferta o menor prego, conforme as 

especificagoes do edital para o bem ou servigo que o orgao pretende adquirir. Este 

procedimento licitatorio caracteriza-se, principalmente, pela possibilidade de redugao 

de prego da proposta, atraves de lances, independentemente do valor estimado da 

contratagao, o que resulta em grande economia ao erario publico, como tambem, 

pela inversao da fase de julgamento, onde a escolha da proposta e feita antes da 

analise da documentagao da habilitagao, que ocorrera apenas com o licitante 

vencedor, razao maior de sua celeridade, e, alem disso, unifica a fase recursal em 
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2 ADMINISTRACAO PUBLICA E SEUS PRINCIPIOS 

Nesse capituio sera abordada a Administragao Publica, destacando 

conceito, objetivo e os principios aplicaveis as atividades administrativas. 

Meirelles (2010, p. 65) assim define Administragao Publica: 

Administracao Publica - em sentido formal, e o conjunto de orgaos 
instituidos para a consecucao dos objetivos do Governo; em sentido 
material, e o conjunto das fungSes necessarias aos servicos publicos em 
geral; em acepcao operacional, e o desempenho perene e sistematico, legal 
e tecnico, dos servicos proprios do Estado ou por eles assumidos em 
beneficio da coletividade. 

Ainda segundo Meirelles (2010, p. 65), "numa visao global, a Administragao 

e, pois, todo o aparelhamento do Estado preordenado a realizagao de servigos, 

visando a satisfagao das necessidades coletivas". Por conseguinte, o objetivo 

primordial da Administragao Publica e o alcance do atendimento ao negocio publico, 

uma vez que atua com recursos publicos fornecidos por toda a sociedade, sendo 

esta a principal caracteristica diferencial em relagao a administragao particular, que 

possui recursos e interesses proprios. 

0 campo de atuagao da Administragao Publica, conforme delineado pela 

organizagao da execugao dos servigos, compreende os orgaos da administragao 

direta ou centralizada e os da administragao indireta ou descentralizada. A 

administragao direta ou centralizada no ambito federal e a constituida dos servigos 

integrados na estrutura administrativa da Presidencia da Republica e dos 

Ministerios, enquanto que a administragao indireta ou descentralizada e aquela 

atividade administrativa, caracterizada como servigo publico, transferida ou 

deslocada do Estado, para outra entidade por ele criada ou cuja criagao e por ele 

autorizada. A administragao indireta e composta por instituigoes dotadas de 

personalidade jun'dica de direito publico, para a execugao de atividades tipicas da 

Administragao Publica, e instituigoes dotadas de personalidade juridica de direito 

privado, para a execugao de atividades de interesse publico, como: autarquias, 

fundagoes, empresas publicas, sociedades de economia mista e servigos sociais 

autonomos. A autarquia e definida como pessoa juridica de direito publico, criada 
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por lei especifica, com patrimonio proprio e com a finalidade de realizar atividade 

descentralizada tipica da Administracao Publica. 

Todas as entidades da administracao indireta, criadas ou instituidas pelo 

poder publico, por receberem ou passarem a gerir recursos financeiros provenientes 

do Tesouro Publico, devem ficar sujeitas a prestacao de contas ao orgao 

competente da entidade estatal a que estiverem vinculadas legalmente, e tambem 

aos orgaos de controle externo. 

A Constituicao Federal de 1998, no caput do artigo 37, apresenta os 

principios basicos concernentes a Administragao Publica: 

Art. 37. A administracao Publica direta e indireta de qualquer dos Poderes 
da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios obedecera aos 
principios da legaiidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e 
eficiencia [...] 

De acordo com Meirelles (2010, p. 88): 

Os principios basicos da administragao publica estao consubstanciados em 
doze regras de observancia permanente e obrigatoria para o bom 
administrador: legaiidade, moralidade, impessoalidade ou finalidade, 
publicidade, efici&ncia, razoabilidade, proporcionalidade, ampla defesa, 
contraditoho, seguranga juridica, motivagao e supremacia do interesse 
publico. Por esses padroes e que deverao se pautar todos os atos e 
atividades administrativas de todo aquele que exerce o poder publico. 
Constituent por assim dizer, os fundamentos da acao administrativa, ou, 
por outras palavras, os sustentaculos da atividade publica. Relega-los e 
desvirtuar a gestao dos negocios publicos e olvidar o que ha de mais 
elementar para a boa guarda e zelo dos interesses sociais. (Destaques do 
autor). 

Depreende-se do principio da legaiidade que a Administragao Publica deve 

sempre se reger aos ditames da lei, nao podendo dela se distanciar. Desse teor, de 

forma sucinta, Meirelles (2010, p. 89) corrobora que "A eficacia de toda atividade 

administrativa esta condicionada ao atendimento da lei e do direito". 

O principio da moralidade encontra-se diretamente relacionado com o 

comportamento etico, honesto, probo, justo, conveniente e oportuno dos agentes 

publicos, assim como de todos os cidadaos que interajam com a administragao 

publica, constituindo-se em requisito de validade a conduta do administrador publico. 

0 principio da impessoalidade ou finalidade esta diretamente relacionado 

com a finalidade da administragao, que e a realizagao do bem comum. Desta feita, 

com base neste principio, os atos administrativos devem ser praticados com a 
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um so momento e nao a cada fase do certame como acontece nas demais 

modalidades. 

Considerando a relevancia social do Instituto Federal da Paraiba Campus 

Sousa para a regiao, uma vez que se constitui num dos mais importantes centros de 

educacao profissional do interior do Nordeste, bem como pelo expressivo valor do 

seu orcamento, torna-se necessario avaliar os gastos realizados, em especial, na 

modalidade de pregao eletronico, notadamente, onde se encontram os maiores 

dispendios com despesas correntes e investimentos do governo federal. 

Justifica-se a importancia da pesquisa pelo conhecimento empirico da 

pesquisadora sobre o tema, com o objetivo de realizar uma avaliagao pela adocao 

do pregao eletronico como nova modalidade de lieitagao no ambito do IFPB, 

Campus Sousa, visando a obtencao e disponibilizacao de maiores informacoes, 

atraves de uma investigacao cientifica para relatar quais as suas vantagens e 

desvantagens, a fim de contribuir para a melhoria da gestao publica quando da 

atuacao gerencial do orgao na aquisigao de bens e contratacao de servigos comuns, 

face a necessidade de apresentar a otimizagao dos recursos publicos atraves do 

pregao eletronico. 

Para este trabalho cientifico sera usado o metodo exegetico-juridico, 

buscando a fundamentagao legal disposta no ordenamento juridico brasileiro. A 

analise sera desenvolvida a partir da tecnica de pesquisa bibiiografica, documental e 

historico evolutivo, atraves de consultas em doutrinas, revistas, leis, decretos e o 

exame nos diversos certames licitatorios e relatorios de gestao do IFPB Campus 

Sousa, no qual se realizara a pesquisa, com a finalidade de apresentar os resultados 

e as vantagens, por meio de graficos quanto da utilizagao do pregao eletronico e o 

estudo comparative em relagao a outras modalidades de licitacao. 

O presente trabalho esta estruturado em quatro capitulos. Inicialmente serao 

feitas as consideragoes gerais acerca da Administragao Publica e os principios que 

a regem. No segundo capitulo, abordar-se-a a historia, conceito, objeto, principios, 

fases, procedimentos, tipos e modalidades das licitagoes publicas. Sera enfatizado, 

no terceiro capitulo, o pregao no cenario juridico, apresentando o contexto historico, 

conceito, finalidade, os principios aplicaveis e toda a estrutura procedimental, bem 

como as suas formas de realizagao. E, por ultimo, demonstrara as vantagens e 

desvantagens do pregao eletronico no Campus de Sousa do IFPB, baseando-se na 

analise de dados provenientes do uso dessa nova modalidade licitatoria. 



16 

finalidade publica ou conveniencia da administracao, jamais com outro objetivo ou 

no interesse proprio ou de terceiros. 

Em relagao ao principio da publicidade, constata-se a sua interagao com a 

transparencia que a administragao deve manter, permitindo o acesso ao publico dos 

atos administrativos por ela realizados. Na administragao publica a regra e a 

publicagao dos atos, constituindo-se em requisito de eficacia e moralidade. 

A eficiencia na Administragao Publica visa a elevagao da qualidade nos 

servigos publicos. De acordo com Meirelles (2010, p. 98): 

O principio da eficiencia exige que a atividade administrativa seja exercida 
com presteza, perfeicao e rendimento funcional. E o mais moderno principio 
da funcao administrativa, que ja nao se contenta em ser desempenhada 
apenas com legaiidade, exigindo resultados positivos para o servico publico 
e satisfatorio atendimento das necessidades da comunidade e de seus 
membros. (Destaques do autor). 

No que tange o principio da razoabilidade, nao pode o administrador, a 

pretexto de cumprir a lei, atuar de forma incoerente, devendo manter conduta 

racional com o senso de pessoa respeitada para a outorga da competencia exercida. 

Este e o principio da proibigao dos excessos, pois limita a discricionariedade do 

administrador, ja que impoe oportunidade e conveniencia, de urn lado, e a finalidade 

legal de outro. 

O grande fundamento do principio da proporcionalidade na visao de 

Carvalho Filho (2008, p. 34): 

E o excesso de poder, e o fim a que se destina e exatamente de conter 
atos, decisoes e condutas de agentes publicos que ultrapassem os limites 
adequados, com vistas ao objetivo colimado pela Administracao, ou ate 
mesmo pelos Poderes representatives do Estado. Significa que o Poder 
Publico, quando intervem nas atividades sob seu controle, deve atuar 
porque a situacao reclama reaimente a intervencao e esta deve processar-
se com equilibrio, sem excessos e proporcionalmente ao fim a ser atingido. 
(Destaques do autor). 

Logo, o principio da proporcionalidade em sentido restrito, segundo Mello 

(2010, p. 111): 
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E entendido como o principio da justa medida. Meios e fins sao colocados 
em equacao mediante urn juizo de ponderacao, com o objetivo de se avaliar 
se o meio utilizado e ou nao desproporcionado em relacao ao fim. Trata-se, 
pois, de uma questao de 'medida' ou 'desmedida' para se alcancar um fim: 
pesar as desvantagens dos meios em relacao as vantagens do fim. 
(Destaques do autor). 

0 principio da ampla defesa consagra o direito de acao, a garantia a tutela 

jurisdicional, pois exige o devido processo legal, para que sejam atingidas a 

liberdade e a propriedade de quern quer que seja, note-se entao, que a 

Administragao Publica antes de tomar decisoes gravosas, deve oferecer 

oportunidade de defesa ampla, no que se inclui interposigao de recursos, realizagao 

de defesa tecnica, direito a produgao e analise de provas, alem de direito a 

informagao. 

Entende-se por principio do contraditorio o conhecimento do processo, com 

o fundamento logico que no processo administrativo exige a relagao bilateral entre 

os litigantes e a garantia que ninguem podera ser julgado sem antes ser ouvido. 

Com base nesse principio ha elementos suficientes para assegurar o exercfcio do 

direito a defesa, numa posigao contraposta. 

0 principio da seguranga juridica e entendido como principio da boa-fe ou da 

confianga, em face da estabilidade conferida as relagoes juridicas, por evitar 

alteragoes supervenientes que instabilizem a situagao dos administrados e minorar 

os efeitos prejudiciais com as novas disposigoes. 

Esse principio inserido expressamente na lei n° 9.784, de 29 de Janeiro de 

1999, em seu artigo 2°, tern por objetivo impedir a aplicagao retroativa de nova 

interpretagao dada a lei pela administragao. 

Di Pietro (2011, p. 85), na condigao de integrante da comissao que elaborou 

o anteprojeto que deu origem a lei mencionada, assim se manifestou sobre o tema: 

O principio se justifica pelo fato de ser comum, na esfera administrativa, 
haver mudanca de interpretacao de determinadas normas legais, com a 
consequente mudanca de orientacao, em carater normativo, afetando 
situacoes ja reconhecidas e consolidadas na vigencia de orientacao 
anterior. Essa possibilidade de mudanca de orientacao e inevitavel, porem 
gera inseguranca juridica, pois os interessados nunca sabem quando a sua 
situagao sera passive! de contestacao pela propria Administracao Publica. 
Dai a regra que veda a aplicacao retroativa. 

O principio da motivagao consiste no dever que a Administragao Publica tern 

de justificar a pratica dos seus atos, apontando os fundamentos de fato e de direito 
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de suas decisoes. Assim, atos administrativos praticados sem a exteriorizacao das 

razoes e suficiente motivacao sao ilegitimos e invalidaveis pelo Poder Judiciario. 

Por ultimo, o principio da supremacia do interesse publico, tambem chamado 

de principio da finalidade publica, e aquele que confere privileges juridicos do 

interesse publico sobre o privado. Trata-se de principio geral de Direito inerente a 

qualquer sociedade. E a propria condicao de sua existencia. Embora, as normas de 

direito publico protejam o direito individual, tern o fim precipuo de atender ao 

interesse geral, ao bem-estar coletivo, como meio para atingir a justica social. 

Observa-se que a Administragao Publica e norteada por varios principios 

gerais, destinados, de urn lado, a orientar a acao do administrador na pratica dos 

atos administrativos, e, do outro lado garantir, de forma consubstanciada a correta 

gestao dos negocios publicos e no manejo dos recursos publicos, com praticas 

honestas e probas que sujeita as inumeras restricoes, as quais limitam sua atividade 

em decorrencia do poder-dever exigido pela ordem juridica. Dai surge a 

obrigatoriedade de licitar antes de realizar ato administrativo negocial ou contratos 

administrativos. 
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3 LICITACOES NA ADMINISTRACAO PUBLICA 

Considerando que esta pesquisa tern como foco a lieitagao na modalidade 

pregao eletronica no IFPB - Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia da 

Paraiba, Campus Sousa: vantagens e desvantagens, convem iniciar a 

sistematizagao atraves de uma analise da lieitagao nos seus aspectos gerais, 

conhecendo sua historia, seu objeto, coneeituando-a, entendendo os principios que 

a regem, suas fases de realizagao e apresentar os tipos e o detalhamento de suas 

diversas modalidades. 

3.1 VISAO HISTORICA DA LEGISLACAO 

A palavra lieitagao vem do latim licitatio, que significa "venda por lances", a 

verdadeira hasta publica, visando a adjudicagao do prego mais vantajoso para a 

Administragao Publica. 

A obrigatoriedade do procedimento administrativo da lieitagao, por meio de 

norma geral, surgiu no Direito Patrio com o decreto-legislativo n° 4.536, de 28 de 

Janeiro de 1922 que organiza o Codigo de Contabilidade da Uniao, em seu artigo 49 

e consagrando no artigo 53 o que viria a se tornar principio basilar dos 

procedimentos licitatorios, o "principio da isonomia entre os licitantes". Trata-se do 

texto mais importante regulador da materia, ressaltando que alguns de seus 

dispositivos estao ainda atuais. 

A Constituigao Federal de 1967 nao previa norma expressa definindo a 

competencia para legislar sobre lieitagao, o que originou a formagao de duas 

correntes doutrinarias: a primeira entendendo que licitacao e materia de direito 

financeiro, so cabendo a Uniao instituir normas gerais e aos Estados as normas 

suplementares; a segunda corrente vendo a lieitagao como materia de direito 

administrativo, de competencia legislativa de cada uma das unidades da federagao. 

Com o advento do decreto-lei n° 200, de 25 de fevereiro de 1967, as normas 

do Codigo de Contabilidade foram em parte derrogadas e, precisamente nos artigos 

125 a 144, foi a lieitagao retrabalhada. Apesar dos protestos da doutrina, a lei federal 
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n° 5.456, de 20 de junho de 1968, determinou a aplicagao, aos Estados e 

Municipios, das normas relativas as licitacoes, previstas no decreto-lei n° 200, de 25 

de fevereiro de 1967. E continuou com a promulgacao do decreto-lei n° 2.300, de 21 

de novembro de 1986, que dispondo sobre licitacoes e contratos da Administragao 

Federal, determinou em seu artigo 85 que se aplicariam aos estados, municipios, 

Distrito Federal e territorios as normas gerais nele estabelecidas. 

Finalmente, com a redacao dada ao inciso XXVII do artigo 22 da 

Constituigao Federal de 1988, pos fim a controversia, ao conceder competencia 

privativa a Uniao para legislar sobre: 

Normas gerais de licitacao e contratacao, em todas as modalidades, para as 
administracoes ptiblicas, diretas, autarquicas e fundacionais da Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municipios, obedecido ao disposto no artigo 37, 
XXI, e para as empresas publicas e sociedades de economia mista, nos 
termos do artigo 173, § 1°, 111. 

Em obediencia ao artigo 22, inciso XXVII, acima transcrito, e 

regulamentando o artigo 37, inciso XXI da Constituigao Federal foi editada no dia 21 

de junho de 1993 a lei n° 8.666 (alterada pelas leis n° 8.883, de 08 de junho de 

1994; n° 9.648, de 27 de maio de 1998 e n° 9.854, de 27 de outubro de 1999) 

versando sobre normas gerais de licitacoes e contratos administrativos da 

Administragao Publica. 

O artigo 37, inciso XXI da Constituigao Federal de 1988, estabelece que: 

Art. 37 omissis 
XXI - ressalvados os casos especificados na legislacao, as obras, servigos, 
compras e alienagoes serao contratadas mediante processo de lieitagao 
publica que assegure igualdade de condigoes a todos os concorrentes, com 
clausulas que estabelegam obrigagoes de pagamento, mantidas as 
condigoes efetivas da proposta, nos termos da lei, o qual somente permitira 
as exigencias de qualificagao tecnica e economica indispensaveis a garantia 
do cumprimento das obrigagoes. 

A obrigatoriedade de realizagao de lieitagao previa, tambem se da quando a 

Administragao resolve delegar a titularidade da prestagao de determinados servigos 

publicos a particulares, nos casos de 'concessao' ou 'permissao'. Tal imposigao se 

da por forga do artigo 175 da Constituigao Federal. 



21 

3.2 CONCEITO E OBJETO DA LICITACAO 

A Administragao Publica para adquirir, alienar, locar bens, contratar a 

execugao de obras ou servigos, esta sujeita a disciplina propria diferente daquela 

aplicada aos contratos similares do direito privado. Portanto, necessita adotar urn 

procedimento preliminar de acordo com as exigencias legais. Esse procedimento 

denomina-se lieitagao. 

Meirelles (2010, p. 281) assim conceitua lieitagao: 

[...] procedimento administrativo mediante o qual a Administragao Publica 
seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. 
Como procedimento, desenvolve-se atraves de uma sucessao ordenada de 
atos vinculantes para a Administragao e para os licitantes, o que propicia 
igual oportunidade a todos os interessados e atua como fator de eficiencia e 
moralidade nos negocios administrativos. 

Mello (2010, p. 526) definiu lieitagao da seguinte maneira: 

E o procedimento peio qual uma pessoa governamental, pretendendo, 
alienar, adquirir ou locar bens, realizar obras ou servigos, outorgar 
concessoes, permissoes de obra, servigo ou de uso exclusivo de bem 
publico, segundo condigoes por ela estipuladas previamente, convoca 
interessados na apresentagao de propostas, a fim de selecionar a que se 
revele a mais conveniente em fungao de parametros antecipadamente 
estabelecidos e divulgados. 

Pode-se efetivar o conceito de lieitagao, segundo Carvalho Fiiho (2008, p. 

226): 

[...] como o procedimento administrativo vinculado por meio do qual os 
entes da Administragao Publica e aqueles por ela controlados selecionam a 
melhor proposta entre as oferecidas pelos varios interessados com dois 
objetivos - a celebragao de contrato, ou a obtengao do melhor trabalho 
tecnico, artfstico ou cientifico. 

A exposigao dessas varias definigoes tern a finalidade de aprofundar o 

assunto sob a visao de diversos autores, a partir desses conceitos, pode-se afirmar 

que lieitagao e urn procedimento administrativo ja que compoe de uma sequencia de 

atos administrativos, no qual a Administragao Publica deve observar a igualdade de 

condigoes entre os participantes, e selecionar a proposta mais vantajosa para o 

contrato de seu interesse. 
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Compreende-se que do ponto de vista do Estado, o objeto da lieitagao visa 

alcangar o negocio mais vantajoso, e em relagao ao particular a garantia do direito 

de iguais condigoes de competitividade para contratar com o servigo publico. Quanto 

ao objeto do procedimento licitatorio divide-se em objeto imediato que trata da 

selegao da melhor proposta ofertada pelos varios proponentes para atender aos 

interesses da Administragao e em objeto mediato, que versa na obtengao de certa 

obra, servigos, compra, aiienagao, locagao ou prestagao de servigo publico, a serem 

produzidos por particular mediante contratagao formal. 

Acrescenta-se, entao que o objeto da licitacao deve ser definido com clareza 

e de forma suficiente, para que oferega compreensao imediata por parte dos 

interessados em relagao ao que a Administragao pretende contratar. 

3.3 PRINCIPIOS DA LICITACAO 

A lieitagao obedece a uma serie de principios ja consagrados pela doutrina e 

aplicados largamente na solugao de problemas praticos, que asseguram o principio 

constitucional da isonomia, proporcionando transparencia e estabelecendo os 

direitos e deveres de todos envolvidos nas contratagoes publicas. 

O artigo 3° da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 determina os principios 

basicos que regem o processo licitatorio, quais sejam: legaiidade vincula os licitantes 

e a Administragao Publica as regras estabelecidas nas normas e principios em vigor, 

em outras paiavras, os gestores publicos so poderao realizar o que a Lei autoriza, 

nao prevalece a ideia de que o que nao e proibido e permitido (CARVALHO FILHO, 

2008); impessoalidade: os atos devem ser praticados com o fim de atingir os 

objetivos publicos e nao a de satisfazer seus interesses ou pretensoes pessoais, 

pois obriga a Administragao a observar nas suas decisoes criterios objetivos 

previamente estabelecidos afastando a discricionariedade e o subjetivismo na 

condugao dos procedimentos da lieitagao (CARVALHO FILHO, 2008; Dl PIETRO, 

2011); moralidade: a boa fe e a honestidade devem estar presentes em todos os 

certames promovidos pelos entes governamentais, e a conduta eompativei com a 

moral, etica, os bons costumes e as regras da boa administragao (CARVALHO 

FILHO, 2008; Dl PIETRO, 2011); igualdade entre os licitantes: significa da 
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tratamento igual a todos os interessados na disputa da lieitagao, sem discriminates 

que exciuam ou dificultem a participagao (MELLO, 2010); publicidade: proporciona a 

transparencia e lisura exigida em todas fases procedimentais da licitacao, para 

viabilizar o controle social, uma vez que, tornam publicos todos os atos decorrentes 

da competicao entre os participantes, bem como aos interessados em tal processo 

(Dl PIETRO, 2011; MEIRELLES, 2010); probidade administrativa: exigencia de 

atuaeao etica pelos agentes da Administragao Publica em todas as etapas do 

procedimento, ser probo e agir de forma correta e honesta com o trato da coisa 

publica, nao se afastando da finalidade da lei, nem se beneficiando da qualidade do 

exercicio de qualquer fungao estatal (CARVALHO FILHO, 2008); vinculagao ao 

instrumento convocatorio: e a observancia das normas e condigoes no ato 

convocatorio, o edital e a lei interna da lieitagao e, por isso, tanto o licitante, como a 

Administragao sao vinculados a ele (CARVALHO FILHO, 2008); julgamento objetivo 

das propostas: e baseado em criterios objetivos definidos no edital para o 

julgamento das propostas, afasta a discricionariedade do julgamento ou criterios nao 

previstos no ato convocatorio, assim, vincula-se tambem para se definir o tipo de 

lieitagao a ser utilizado (MEIRELLES, 2010). 

Outros principios atinentes ao procedimento licitatorio nao estao explicitos 

no artigo 3°, tendo sido mencionados em outros artigos da lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993, que sao os seguintes: adjudicagao compulsoria: e atribuigao do 

objeto da lieitagao ao seu vencedor, impede que a Administragao contrate com outra 

empresa, sendo de natureza apenas formal, o licitante vitorioso nao adquire o direito 

de contratar com o Poder Publico, mas apenas uma expectativa de direito, portanto 

quando a Administragao resolver contratar o objeto licitado devera faze-lo com o 

vencedor do certame, sem preterir a ordem de classificagao respectiva, sob pena de 

nulidade (MEIRELLES, 2010); procedimento formal: significa que o procedimento 

sempre deve seguir uma forma previamente estabelecida em lei (MEIRELLES, 

2010); sigilo das propostas: as propostas sao absolutamente sigilosas, com vistas a 

resguardar a competitividade, sendo publicas somente apos suas aberturas, 

assegurando o principio da isonomia entre os licitantes, para que nao haja 

conhecimento da proposta do outro, antes do momento da apresentagao, destarte 

proibe uma posigao privilegiada em relacao aos demais (MEIRELLES, 2010); livre 

competigao: significa que a Administragao nao pode adotar medidas ou criar regras 

que comprometam, restrinjam ou frustrem o carater competitivo da lieitagao, em 
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outras palavras, quanto mais expressivo o nivel de competitividade, pela quantidade 

ou qualidade dos concorrentes, maior sera a possibilidade de conferir a melhor 

proposta e a mais adequada pretendida pelo interesse publico (CARVALHO FILHO, 
2008). 

3.4 FASES DA LICITACAO 

Como se infere das diversas visoes doutrinarias e legal a licitacao e urn 

procedimento administrativo composto de varias fases coordenadas e 

interdependentes, com o objetivo de escolher a proposta mais vantajosa de compras 

de bens ou de prestacao de servicos para a Organizacao Publica, que deve adotar 

uma visao sistemica no processo de contratacao, levando em conta os diversos 

fatores organizacionais de forma a contribuirem para seu sucesso. Os principals 

fatores sao o planejamento, o orcamento, a politica de estoques adotada e os 

elementos constitutivos de qualquer organizacao, como estrutura organizacional, 

processos de trabalho, tecnologia e pessoas. 

Meirelles ao tratar das fases de licitacao traz o seguinte ensinamento (2010, 

p. 299); 

O procedimento da lieitagao inicia-se na repartigao interessada com a 
abertura de processo em que a autoridade competente determina sua 
realizagao, define seu objeto e indica os recursos habeis para despesa. 
Essa e a fase interna da HcitagSo a qual se segue a fase externa, que se 
desenvolve atraves dos seguintes atos, nesta sequencia: audiincia publica; 
edital ou do convite de convocagSo dos interessados; recebimento da 
documentagao e propostas; habilitagao dos licitantes; julgamento das 
propostas; adjudicagao e homologagao. (Destaques do autor). 

Entao, a fase interna compreende as providencias administrativas a serem 

tomadas para chegar-se a conclusao quanto a necessidade de contratar, se ha 

disponibilidade orcamentaria e qual modalidade licitatoria a ser usada. A essa etapa, 

segue-se a fase externa, onde se desenvolve a partir da divulgagao do instrumento 

convocatorio que normalmente e o edital, pois, na modalidade de convite, a 

convocacao e feita por carta e se encerra o procedimento licitatorio com a 

adjudicagao, dando inicio as providencias indispensaveis a assinatura do contrato. 
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3.4.1 Audiencia publica 

A audiencia publica refere-se a um procedimento licitatorio que se realiza 

antes do edital, tendo como objetivo primordial consultar a sociedade da 

conveniencia e oportunidade da licitacao. 

Meirelles (2010, p. 300) assinala que: 

Esta audiencia destina-se a divulgar a licitacao pretendida, com o objetivo, 
inclusive, de tornar mais clara para a popuiacao interessada a conveniencia 
da obra ou do servigo. Todos terao direito de se manifestar e acesso as 
informacoes existentes, devendo a autoridade licitante estar preparada para 
responder as questoes que ihe forem propostas. [...] 

Efetua-se audiencia publica quando o valor estimado para uma lieitagao ou 

conjunto de licitagoes simultaneas ou sucessivas for superior a cem vezes o 

quantum previsto para a concorrencia de obras e servigos de engenharia (artigo 23, 

inciso I, alinea "c" da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993) que corresponde a 150 

milhoes de reais. A audiencia acontecera com antecedencia minima de 15 (quinze) 

dias uteis da publicagao do edital, e divulgada, com a antecedencia minima de 10 

(dez) dias uteis de sua realizagao. De acordo com a lei n° 8.666, de 21 de junho de 

1993, consideram-se licitagoes simultaneas aquelas com objetos similares e com 

realizagao prevista para intervalos nao superiores a trinta dias e licitagoes 

sucessivas sao aquelas tambem cujos objetos sao similares, sendo que o edital 

subsequent^ tenha uma data anterior a cento e vinte dias apos o termino do contrato 

resultante da lieitagao antecedente. Pretende a lei conforme o paragrafo unico do 

artigo 39 impedir seja frustrado o objetivo da audiencia publica, com fracionamento 

de determinada lieitagao pela diminuigao do seu valor. 

3.4.2 O edital ou convite 

A deflagragao do procedimento licitatorio ocorre a partir da divulgagao do 

instrumento convocatorio que normalmente e o edital, pois na modalidade de convite 



26 

o instrumento e a carta-convite que faz as vezes do edital, fixando ainda que, 

sumariamente, algumas normas e condigoes que devem vigorar no convite. 

Di Pietro (2011, p. 397) define o edital como sendo: 

O ato pelo qual a Administracao divulga a abertura da concorrencia, fixa os 
requisites para participacao, define o objeto e as condicoes basicas do 
contrato e convida a todos os interessados para que apresentem suas 
propostas. Em sintese, o edital e o ato pelo qual a Administracao faz uma 
oferta de contrato a todos os interessados que atendam as exigencias nele 
estabelecidas. 
[...] pois o que nele se contiver deve ser rigorosamente cumprido, sob pena 
de nulidade; trata-se de aplicacao do principio da vinculacao ao instrumento 
convocatorio, previsto no artigo 3° da Lei n° 8.666/93. 

Evidencia-se que o edital e a lei interna da lieitagao e deve estar em 

conformidade com a legislacao em vigor, porque vincula administradores e 

administrados as regras que estabelece, nao podendo ser desrespeitada por seus 

agentes. 0 edital deve conter o objeto da lieitagao, o prego e as condigoes de 

reajuste, o prazo, o criterio de julgamento, condigoes, objetivos, sangoes e demais 

criterios a serem observados durante sua realizagao. Caso seja necessario modificar 

o edital, a Administragao Publica devera divulga-lo da mesma forma como ocorreu 

no texto original e reabrir o prazo inicialmente estabelecido, salvo quando, a 

alteragao nao comprometer a formulagao das propostas. 

A carta-convite e a forma simplificada que substitui o edital na modalidade 

de convite que, por lei, dispensa sua publicidade, trata de urn instrumento 

convocatorio feito por escrito, com cinco dias uteis de antecedencia, enviado pela 

propria repartigao publica a pelo menos tres interessados. 

3.4.3 Recebimento da documentagao e propostas 

Aduz-se que essa e a fase que da inicio a habilitagao dos licitantes, 

caracteriza-se pela abertura dos envelopes que contem a documentagao 

comprobatoria da personalidade juridica, da regularidade fiscal, da qualificagao 

tecnica e da idoneidade financeira. A documentagao deve ser recebida em sessao 

publica, no local indicado, dentro do prazo estabelecido no edital, com a presenga da 

comissao e dos interessados. 
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Propostas sao as ofertas feitas pelos proponentes que devem conter valor, 

forma ou conteudo e condigoes pedidas no edital ou convite, entregues em envelope 

distinto do da documentagao. 

Abertos os envelopes contendo a documentagao, esta sera examinada na 

presenga dos licitantes e rubricada pela comissao, lavrando-se a ata circunstanciada 

da sessao. Em seguida, serao recolhidos os envelopes com as propostas. Neste 

momento, dar-se-a a apreciagao da documentagao e das propostas que podera 

ocorrer de imediato, logo apos abertura dos respectivos envelopes, ou na sua 

impossibilidade, diante do volume de papeis, das demonstragoes tecnicas e 

financeiras, das impugnagoes e recursos, marcar-se-a dia, hora e local em que se 

dara conhecimento do julgamento adiado. 

3.4.4 Habilitagao dos licitantes 

Compreende-se como sendo a segunda fase do procedimento da lieitagao, 

em que sera apresentada pelos candidatos a documentagao exigida do termo 

convocatorio para reconhecimento da aptidao de competir. 

De aeordo com a ligao de Carvalho Filho (2008, p. 271-272): 

Antes de examinar as propostas oferecidas, cabe a Comissao analisar os 
documentos necessarios a habilitacao dos candidatos. Os candidatos 
devem fornecer dois envelopes, urn contendo os documentos necessarios a 
habilitacao, e outro, com as propostas. Por isso, a primeira providencia na 
sessao e abertura dos envelopes contendo os documentos para a 
habilitacao; nesse momento, ainda nao se abrem os envelopes das 
propostas. 
Examinando-se o primeiro envelope, separam-se os candidatos que 
atenderam aos requisites de habilitacao. Estes sao os habilitados. Formam 
outro grupo os que nao conseguiram apresentar a documentacao 
necessaria a habilitacao: sao os inabilitados. A estes a Comissao devolve, 
fechados, os envelopes das propostas, e isso porque ficam alijados da 
competicao (art. 43, I e II, do Estatuto). Outro aspecto importante e o 
relativo aos recursos: para que a sessao prossiga com vistas a julgar as 
propostas, e preciso que os inabilitados desistam expressamente de 
interpor recurso; nao havendo essa desistencia, a sessao so devera 
continuar apos o julgamento dos recursos, ou apos transcorridos in albis o 
prazo recursal (art.43, III do Estatuto). (Destaques do autor). 
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Apos analisados os documentos apresentados, a comissao manifestar-se-a 

acerca da habilitacao ou inabilitagao para o certame. Proferida a decisao encerra-se 

a fase de habilitacao, passando-se a seguinte os licitantes habilitados. 

Vale ressaltar que havendo inabilitagao de licitantes, os envelopes contendo 

as propostas permanecerao fechados em poder da comissao, ate decorrer o prazo 

para recurso administrativo. Somente apos este prazo, ou apos a recusa do recurso, 

serao os envelopes devolvidos fechados aos licitantes inabilitados. 

3.4.5 Julgamento das propostas 

Nessa fase constitui o confronto das propostas oferecidas pelos licitantes 

habilitados para que a administracao escolha a vencedora, mediante utilizagao das 

regras objetivas definidas no instrumento convocatorio. 

Carvalho Filho (2008, p. 272) define julgamento das propostas como: 

A fase em que a Administracao precede efetivamente a selegao daquela 
proposta que se afigura mais vantajosa para o futuro contrato. E a fase mais 
relevante, porque define o destino dos participantes, indicando qua! deles 
conquistara a vitoria na competicao. 

Entretanto, para a selegao da proposta mais vantajosa que melhor atenda ao 

interesse da administragao; classificam-se as propostas, considerando-se dois 

aspectos, o da razoabilidade de pregos e da compatibilidade dos criterios exigidos 

no edital ou na carta-convite. Depreende-se do artigo 45 da lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 que o julgamento das propostas deve ser objetivo, onde o orgao 

administrativo deve considerar os fatores referidos no instrumento convocatorio 

relativos a qualidade, rendimento, prego, prazo e outros do genera. Aduz-se que os 

criterios a serem adotados pela Administragao devem estar consignados no edital ou 

na carta-convite, em obediencia ao principio do julgamento objetivo e da vinculagao 

ao edital. Observa-se que o julgamento das propostas e ato vinculado as normas 

legais e as condigoes previamente instituidas no ato convocatorio, nao podendo a 

comissao desviar-se do criterio estabelecido, desconsiderar os fatores indicados ou 

admitir outros sob pena de invalidar o julgamento. 
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3.4.6 Da adjudicacao e da homologacao 

Apesar de a legislagao tratar a adjudicacao e a homologacao como etapas 

distintas, elas constituem atos complementares e inter-relacionados. 

Carvalho Filho (2008, p. 276) assim se posiciona sobre a homologacao e 

adjudicacao: 

A homologacao se situa no ambito do poder de controle hierarquico da 
autoridade superior e tern a natureza juridica de ato administrativo de 
confirmacao. Quanto a autoridade procede a homologagao do julgamento, 
confirma a validade da lieitagao e o interesse da Administragao em ver 
executada a obra ou o servigo ou contratada a compra, nos termos 
previstos no edital. A lei, alem de referir-se a homologagao, alude tambem a 
expressao aprovagao do procedimento, que possui o mesmo significado. 
Consequencia juridica da homologagao e a adjudicacao, que espelha o ato 
pelo qual a Administragao, atraves da autoridade competente, atribui ao 
vencedor do certame a atividade (obra, servigo ou compra) que constitui o 
objeto da futura contratagao. Anteriormente, considerava-se a adjudicagao o 
ato de resultado final emanado da Comissao de Lieitagao, antecedendo, 
portanto, a homologagao. A lei vigente, no entanto, deixou claro que a 
adjudicagao nao integra o procedimento licitatorio e e posterior ao ato de 
homologagao. (Destaques do autor). 

Infere-se que a homologagao e o ato de controle interno atraves do qual a 

autoridade competente que devera ser hierarquicamente superior a comissao de 

lieitagao, apos verificar a regularidade do procedimento licitatorio e conveniencia da 

contratagao, confirma o julgamento das propostas e a adjudicagao e o ato formal 

que, pondo fim ao procedimento licitatorio atribui ao vencedor o objeto da lieitagao. 

0 licitante vencedor passa, assim, a ter direito de contratar com a Administragao, 

desde que esta resolva celebrar o contrato, objeto da lieitagao. 

Com efeito, encerra-se o processo licitatorio, eelebrando o contrato com o 

vencedor e, na sua recusa ou impedimento, com o segundo classifieado e assim por 

diante, se a Administragao o desejar. 
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3.5 TIPOS DE LICITACAO 

Os tipos de lieitagao sao normatizados, em suma, pelos artigos 44 a 48 da 

lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993. De acordo com o artigo 45, paragrafo 1° da 

mesma lei, constituem tipos de lieitagao, exceto a modalidade coneurso que tern 

criterios proprios de selegao: menor prego, melhor tecnica, tecnica e prego e maior 

lance ou oferta. 

A regra geral adotada para o julgamento do tipo de lieitagao e a de menor 

prego para contratagoes de obras, servigos e compras, nesse tipo, permite a escolha 

mais objetiva, pois declara o vencedor do certame aquele que apresentar a proposta 

mais vantajosa de acordo com as especificagoes do edital ou convite e ofertar o 

menor prego; melhor tecnica: e a selegao da proposta de melhor indice tecnico 

culminado com a negociagao do menor valor proposto por outros licitantes; tecnica e 

prego: classificam-se os proponentes conforme a media ponderada das valorizagoes 

das propostas tecnicas e de prego, de acordo com os criterios objetivos 

estabelecidos no edital, esse tipo de lieitagao, atualmente, e reservado para servigos 

de natureza intelectual e outros ligados a engenharia consultiva em geral, podendo 

ser adotado para fornecimento de bens, execugao de obras ou prestagao de 

servigos de grande vulto, em carater exceptional; maior lance ou oferta: a 

classificagao dar-se-a pelo maior valor da oferta em pecunia, aos bens oferecidos 

pela Administragao, sejam bens inserviveis ou produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para alienagoes de bens imoveis. Pode ser utilizado nas 

modalidades leilao, eoncorrencia e pregao. 

3.6 MODALIDADES DE LICITACAO 

Entende-se por modalidade de licitacao a forma especifica de conduzir o 

procedimento licitatorio, dentro dos criterios estabelecidos em lei. A licitacao ao ser 

regulamentada e disciplinada pela lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 determinou 

cinco modalidades de lieitagao, conforme explicita o art. 22, in verbis: 
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Art. 22. Sao modalidades de lieitagao: 
I - concorrencia; 
II -tomada de precos; 
III-convite; 
IV - concurso; 
V - leilao. 

A seguir, sera apresentada, cada uma das modalidades previstas no 

Estatuto Geral das Licitagoes, e outras, posteriormente, institufdas pela lei n° 9.986, 

de 18 de julho de 2000 que estabeleceu a possibilidade das agendas reguladoras 

licitarem mediante uma nova modalidade mais simplificada, denominada consulta, e 

a lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, por sua vez, normatizou outra especie, o 

pregao, destinado a aquisigao de bens e servigos comuns. 

E oportuno trazer a baila, o teor dos paragrafos da lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 que definem cada uma das modalidades de lieitagao, in verbis: 

Art. 22. [...] 
§ 1 e Concorrencia e a modalidade de lieitagao entre quaisquer interessados 
que, na fase inicial de habilitagao preliminar, comprovem possuir os 
requisitos minimos de qualificagao exigidos no edital para execugao de seu 
objeto. 
§ 2° Tomada de pregos e a modalidade de lieitagao entre interessados 
devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condig5es exigidas 
para cadastramento ate o terceiro dia anterior a data do recebimento das 
propostas, observada a necessaria qualificagao. 
§ 3 s Convite e a modalidade de lieitagao entre interessados do ramo 
pertinente ao seu objeto, cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em 
numero minimo 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 manifestarem 
seu interesse com antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da 
apresentagao das propostas. 
§ 4 e Concurso e a modalidade de lieitagao entre quaisquer interessados 
para escolha de trabalho tecnico, cientifico ou artistico, mediante a 
instituigao de premios ou remuneragao aos vencedores, conforme criterios 
constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedencia 
minima de 45 (quarenta e cinco) dias. 
§ 5- Leilao e a modalidade de lieitagao 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 
imoveis prevista no art. 19, a quern oferecer o maior lance, igual ou superior 
ao valor da avaliagao. 

Acrescenta-se que o principal fator para a escolha da modalidade de 

lieitagao e o valor estimado para contratagao, salvo quando se tratar de pregao, que 

nao esta limitado a valores. Destarte o artigo 23 do Codigo de Licitagoes define 

esses limites de valores em suas alineas, in verbis: 
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Art. 23. As modalidades de lieitagao a que se referem os incisos I a III do 
artigo anterior serao determinadas em funcao dos seguintes limites, tendo 
em vista o valor estimado da contratacao: 
I - para obras e servicos de engenharia: 
a) convite - ate R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); 
b) tomada de precos-ate R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil 
reais); 
c) concorrencia: acima de R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil 
reais 
II - para compras e servicos nao referidos no inciso anterior: 
a) convite - ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais 
b) tomada de precos - ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); 
c) concorrencia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil 
reais). 

Diante do exposto, observa-se as situagoes que indicam a modalidade 

licitatoria que sera usada em razao do objeto a ser contratado ou de seu valor. Para 

outras situacoes, quando a legislacao permitira, a Administracao podera escolher a 

modalidade que sera adotada, exercendo, dessa maneira, sua atividade 

discricionaria. 

3.6.1 Concorrencia 

E compreendida como a modalidade mais ampla, complexa e de maior 

divulgagao de licitacao, da qual podem participar quaisquer interessados desde que 

comprovem os requisitos de qualificagao exigidos no edital para execugao do objeto 

da lieitagao. Pode ser utilizada para compras de qualquer valor, mas 

obrigatoriamente deve ser usada para obras e servigos de engenharia ou para 

compras e outros servigos, obedecendo aos limites de valores impostos pela 

legislagao, aplicar-se-a tambem, para compra ou alienagao de bens imoveis da 

Administragao; para licitacoes internacionais, nas quais se admite a participagao de 

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

uso de bem publico; para concessao de servigos publicos; para contratagao de 

parceria publica-privada (artigo 10 da lei n° 11.079, de 30 de dezembro de 2004) e 

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

cabivel o uso da tomada de pregos ou do convite (MELLO, 2010). 

O prazo minimo ate o recebimento das propostas ou da realizagao do evento 

sera de 45 (quarenta e cinco) dias, quando o contrato a ser celebrado contemplar o 
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regime de empreitada integral ou quando a lieitagao for do tipo "melhor tecnica" ou 

"tecnica e prego"; e de 30 (trinta) dias para uma lieitagao do tipo "menor prego". 

Observa-se, entao que a concorrencia e a modalidade mais relevante para 

as contratagoes, seja por seu valor estimado, seja por suas peculiaridades como: 

maior prazo para o chamamento dos proponentes, maior abertura no eampo da 

competigao, mais exigencias para a habilitagao e mais garantias para a execugao do 

contrato desejado. 

3.6.2 Tomada de pregos 

Assegura-se que a tomada de pregos e a modalidade licitatoria utilizada para 

contratos intermediaries entre a concorrencia e o convite. Seu procedimento e 

semelhante ao que e adotado na concorrencia, diferenciando-se pela apresentagao 

do registro cadastral, previsto no artigo 34 da lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 

atraves do qual permite que os licitantes preservem as informagoes a seu respeito 

nos registros publicos, evitando com isso, as renovagoes das apresentagoes a cada 

lieitagao. 

Motta (1999, p. 138) assim definiu: 

Tomada de Pregos - e a modalidade que circunscreve apenas interessados 
devidamente cadastrados, ou que atenderem a todas as condicoes 
editalicias ate terceiro dia anterior a data do recebimento das propostas (art. 
22, § 2°). Trata-se de procedimento menos complexo que a concorrencia, 
mas depende basicamente de urn cadastramento bem processado e atual 
(arts. 34 a 37). O cadastramento ate o 3° dia anterior a data do recebimento 
das propostas obrigara a Comissao a agilidade no exame da 
documentagao, para evitar possivel participagao de lieitagao "sob condigao". 

Mello (2010, p. 558) ao tratar do prazo para recebimento das propostas 

oferta o seguinte ensinamento: 

Na tomada de pregos devera correr urn prazo normalmente de 15 dias, no 
minimo, entre sua publicagao e a data fixada para recebimento das 
propostas (art. 21, § 2°, III). Sera, entretanto, de pelo menos 30 dias se o 
certame for julgado na conformidade dos "tipos", isto e, dos criterios de 
"melhor tecnica", ou de "tecnica e prego" (art. 21, § 2°, i, "b"). O inicio, o 
vencimento e a contagem dos prazos se efetuam tal como ja se indicou 
para o caso das concorrencias. 
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Desde que obedecidos os limites de valor determinados na lei, a tomada de 

pregos sera cabivel nas contratagoes de obras, servigos e compras e nas licitagoes 

intemacionais, quando o orgao ou entidade dispuser de cadastro internacional de 

fornecedores. 

3.6.3 Convite 

Depreende-se que a modalidade convite caracteriza-se pelo menor rigor 

procedimental, bastando o encaminhamento de carta convidando tres possiveis 

licitantes para que apresentem suas propostas, permitindo tambem, as participagoes 

de outros interessados, ainda que nao tenham sido convidados expressamente pela 

administragao. 

Nos dizeres de Mello (2010, p. 559) leciona sobre convite como sendo: 

O convite (art. 22, § 3°) e a modalidade licitatoria cabivel perante relacoes 
que envolverao os valores mais baixos, na qual a Administragao convoca 
para a disputa pelo menos tr§s pessoas que operam no ramo pertinente ao 
objeto, cadastradas ou nio, e afixa em local proprio copia do instrumento 
convocatorio, estendendo o mesmo convite aos cadastrados do ramo 
pertinente ao objeto que hajam manifestado seu interesse ate 24 horas 
antes da apresentacao das propostas. (Destaques do autor). 

Exsurge que essa e a modalidade mais simples e rapida dentre as 

elencadas na legislagao, versa sobre contratagoes de pequeno valor, acerca de 

obras, compras e servigos, apresenta inclusive dispensa da publicagao que se dara 

pelo o envio da carta-convite e fixagao do instrumento convocatorio em local 

apropriado de facil acesso ao publico no prazo de cinco dias uteis, no minimo, para 

o envio da carta-convite ou da sua disponibilidade ate a data indicada para 

recebimento das propostas. 

No ensinamento de Carvalho Filho (2008, p. 261) dispoe ainda que: 
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Sobre a modalidade convite, ha ainda duas regras importantes a serem 
observadas. Uma delas diz respeito ao desinteresse dos convidados ou a 
limitacao do mercado. Nessas situac5es pode ser que a Administragao nao 
consiga afluxo do numero minimo de tres, exigido para o convite. Se isso 
ocorrer, a lei considera valido realizar o confronto entre apenas duas 
propostas, ou, se uma so for apresentada, celebrar diretamente o contrato. 
Para tanto, devera o orgao administrativo justificar minuciosamente o fato e 
aquelas circunstancias especiais, se nao o fizer, o convite tera que ser 
repetido (art. 22, § 7°). 

Quer dizer que o fato de nao se obter o numero legal minimo de tres 

propostas aptas a selegao, nao enseja obrigatoriamente a repetigao do convite, pelo 

contrario, sera possivel prosseguir-se na lieitagao, desde que justificadas as 

circunstancias especiais, relativamente, ao desinteresse dos licitantes convidados ou 

as limitacoes do mercado. 

3.6.4 Concurso 

Assevera-se que o concurso e a modalidade especial de licitacao destinada a 

selegao de trabalhos tecnicos, cientificos ou artisticos, entre quaisquer interessados 

que atendam a qualificagao exigida e criterios constantes de edital, mediante a 

instituigao de premios ou remuneragao aos vencedores. Deve-se proceder a uma 

ampla divulgagao na imprensa oficial e particular, atraves de edital, com prazo minimo 

de quarenta e cinco dias. No entanto, esta modalidade esgota-se com a classificagao 

dos trabalhos e o pagamento dos premios, nao cominando direito a contratar com a 

Administragao. 

3.6.5 Leilao 

Como modalidade licitatoria o leilao ocorre entre quaisquer interessados 

para vendas de bens moveis inserviveis para a Administracao, semoventes ou de 

produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou, ainda, para venda de imoveis 

cuja aquisigao originou-se de procedimento judicial ou dagao em pagamento a quern 

ofertar o maior lance, igual ou superior ao valor da avaliagao inicialmente realizada. 
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Como se ve, os bens sao previamente avaliados fazendo parte do edital o 

prego minimo a ser ofertado, descricao detalhada dos bens e indicacao do local 

onde se encontram, possibilitando o exame por parte dos interessados. 0 dia, 

horario e local do leilao sao especificados tambem pelo instrumento convocatorio. O 

prazo minimo para realizagao do evento e de quinze dias. 

Meirelles (2010, p. 336) confere que: 

A Administragao podera valer-se de dois tipos de leilao: o comum, privativo 
de leiloeiro oficial, onde houver; e o administrativo propriamente dito. O 
leilSo comum e regido pela legislagao federal pertinente, mas as condigoes 
de sua realizagao poderao ser estabelecidas pela Administragao 
interessada; o leilSo administrativo e o instituido para a venda de 
mercadorias apreendidas como contrabando, ou abandonadas nas 
alfandegas, nos armazens ferroviarios ou nas repartigoes publicas em geral, 
observadas as normas regulamentares da Administragao interessada. 

0 leilao e urn ato negocial que se processa de forma instantanea, 

apregoando-se os bens atraves de lances verbais, com venda a vista ou em curto 

prazo, sendo a entrega feita de imediato. Em face dessas caracteristicas, torna-se 

desnecessaria a habilitagao previa do licitante. 

Incumbe-se acrescentar que, essa modalidade estendeu-se as operagoes de 

privatizagao criadas pelo Programa Nacional de Desestatizagao, cuja finalidade e a 

transferencia a iniciativa privada das atividades inerentes ao setor publico. Nestes 

casos, o procedimento licitatorio devera exigir qualificagao de todos os interessados 

e outros elementos considerados imprescindiveis, inclusive a prestagao de garantia. 

3.6.6 Consults 

Inicialmente, prevista para Agenda Nacional de Telecomunicagoes -

ANATEL, como utilizavel nas hipoteses em que nao caiba o pregao, de acordo com 

o artigo 58 da lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997, possuindo, portanto, aspecto de 

natureza subsidiaria e depois estendida a todas as demais agendas reguladoras 

federals. 

Destarte, a modalidade consulta destina-se, especialmente, as Agendas 

Reguladoras da esfera federal, por forga do artigo 37 da lei n° 9.986, de 18 de julho 
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de 2000, cujo objeto e a contratagao de bens e servigos nao indicados como comuns 

e que nao sejam obras e servigos de engenharia civil. 

Caracteriza-se pelo seu menor rigor formal em que pelo menos cinco 

pessoas fisicas ou juridicas, de elevada qualificagao, serao convidadas a apresentar 

propostas que serao julgadas por urn juri, segundo criterio custo e beneficio de 

maneira ponderada de cada proposta. 

3.6.7 Pregao 

Modalidade de lieitagao aplicavel a todos os entes da Federagao para 

aquisigao de bens e servigos comuns de qualquer valor. 

Nao obstante, as distintas modalidades de lieitagao existentes ja trabalhadas 

em linhas gerais, prima a presente pesquisa pela analise detalhada do pregao na 

sua forma eletronica, que sera estudado em capitulo proprio, tendo em vista sua 

inovagao e diferenciagao em relagao as demais modalidades no que versa as suas 

fases procedimentais. 

Infere-se que essa modalidade apresenta grande semelhanga com o leilao, 

no entanto, o leilao e realizado com lances de maior oferta, ao passo que no pregao 

os lances sao decrescentes. 0 pregao pode ser utilizado como uma alternativa ao 

convite, tomada de pregos e concorrencia para contratagao de bens e servigos 

comuns, nao e obrigatorio, mas deve ter prioridade, nao ha limite de valor aplicavel 

ao pregao para fins de contratagao junto a Administragao. 
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4 PREGAO NO CENARIO JURIDICO 

Como ja visto, anteriormente, os administradores publicos nao podem dispor 

livremente dos bens, valores e direitos a eles confiados. Depreende-se que qualquer 

ajuste com terceiros, far-se-a mediante processo transparente que assegure 

isonomia de condigoes na disputa por objeto e amplie a todos quantos pretendam 

acesso as contratagoes da Administragao. As legislagoes pertinentes as contragoes 

publicas trazem as regras procedimentais e previsao de sangoes rigidas para o 

efetivo controle dos gastos publicos. Esse controle das despesas tornou-se marco 

no direito publico dos ultimos tempos. 

Diante da necessidade do aprimoramento e efetivos resultados das 

contratagoes, o ordenamento juridico de licitagoes sofreu grandes reformulagoes, 

visando desenvolver varias formas de aquisigao de bens e servigos com a finalidade 

de racionalizar os processos, otimizar os gastos contratuais e atender a ampliagao 

da disputa. Com efeito, surgiu, o pregao, como nova modalidade licitatoria capaz de 

viabilizar com maior eficiencia administrativa o processo de aquisigoes publicas. 

Neste capitulo, abordar-se-a o pregao, dentro do contexto juridico e todos os seus 

elementos procedimentais. 

4.1 CONTEXTO HISTORICO, CONCEITO E FINALIDADE DO PREGAO 

A evolugao da lieitagao na modalidade pregao nao e exatamente uma ideia 

inovadora, remonta de 1592 seu primeiro registro no ordenamento juridico 

internacional, especificamente, nas Ordenagoes Filipinas que ja regulamentavam as 

praticas de lieitagao na esfera publica, em especial o pregao, onde era observada a 

seguinte preocupagao; "em fazendo obra, primeiro andar em pregao, para se dar a 

empreitada a quern houver de fazer melhor e por menos prego." (ORDENACOES 

filipinas, 1957,v.1 apud MOTTA, 1999, p.27). 

0 direito comparado demonstra que o pregao tern sido utilizado em pafses 

sul-americanos, como Argentina e Uruguai, de forma comum e servia, 
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principalmente, para a compra de mercadorias de extrema importancia em epocas 
de emergencia social e economica. 

A lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993 que estabeleceu o estatuto geral das 

licitagoes e contratos administrativos com o fito de disciplinar as contratagoes 

publicas, dando inicio ao novo panorama das aquisigoes govemamentais, atraves 

das classicas modalidades de lieitagao: concorrencia, tomada de pregos, convite, 

leilao e concurso seguindo formas procedimentais e buscando maior controle dos 

administradores. Percebeu-se, com o tempo, que as transformagoes ocorridas na 

sociedade e a evolugao da tecnologia, a necessidade de grandes mudangas na lei n° 

8.666, de 21 de junho de 1993 para dar respostas mais rapidas, transparentes e, 

alem disso, tornar eficiente o gerenciamento da gestao publica. Varios projetos de lei 

tramitaram no Congresso Nacional. 

Contudo, a primeira nota do pregao surgiu no sistema juridico brasileiro em 

1997, com a lei n° 9.472, de 16 de julho de 1997 que criou a ANATEL, assim 

inaugurou o pregao, ao lado da consulta, como modalidade licitatoria, instituida de 

maneira restrita no ambito da ANATEL, apenas para as contratagoes de bens e 

servigos, exceto para lieitagao de obras e servigos de engenharia, os quais devem 

seguir o diploma legal de licitagoes, e, posteriormente, esta modalidade foi estendida 

a todas as Agendas Reguladoras pela lei n° 9.986, de 18 de julho de 2000. 

A partir do uso do pregao pela ANATEL, constataram-se excelentes 

resultados, como: rapidez no procedimento, agilidade e economicidade nas 

contratagoes com os pregos mais compativeis no mercado, aliados a maior 

transparencia dada aos gastos publicos. Esses beneficios oriundos do pregao 

ensejaram o governo federal a editar as medidas provisorias n° 2.026, n° 2.108 e n° 

2.182, reeditadas por 18 vezes consecutivos, criando o pregao como nova 

modalidade para a Administragao Publica Federal, trazendo em seu bojo regras e 

procedimentos proprios, visando acelerar os processos licitatorios da Uniao. 

A medida provisoria n° 2.026, de 22 de dezembro de 2000 adotou, o pregao, 

exclusivamente no ambito da Uniao, para aquisigao de bens e servigos comuns. 

Como nao se tratava de norma geral dada a sua aplicagao somente a Administragao 

Federal, gerou muitas controversias quanto a sua constitucionalidade, ja que e 

proibida a instituigao de outras modalidades de lieitagao, salvo, se determinada por 

outra norma geral, conforme artigo 22, paragrafo 8° da lei n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993. 
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Durante a vigencia da medida provisoria n° 2.182 foram editados dois 

decretos federals, o decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000, que aprovou o 

regulamento para a modalidade de pregao na forma presencial e o decreto n° 3.697, 

de 21 de dezembro de 2000, que trata da regulamentacao do pregao na forma 

eletronica por meio da utilizagao de recursos de tecnologia da informagao. 

A ultima medida provisoria n° 2.182 foi convertida na lei n° 10.520, de 17 de 

julho de 2002 que poe fim as duvidas existentes sobre a utilizagao da modalidade 

pregao, tendo em vista, que em sua ementa, traz expressamente, que a instituigao 

do pregao podera dar-se no ambito da Uniao, estados, Distrito Federal e municipios. 

Posteriormente, com a edigao do decreto federal n° 5.450, de 31 de maio de 

2005, que revogou expressamente o decreto n° 3.697, de 21 de dezembro de 2000, 

veio estabelecer o novo regulamento do pregao eletronico concernente a sua devida 

adequagao e atualizagao dos seus procedimentos, relativamente aos dispositivos da 

lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. O decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005 em 

seu artigo 4°, determinou a obrigatoriedade dos orgaos da administracao 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, a adogao do pregao nas aquisigoes 

de bens e servigos comuns, sendo preferencial a utilizagao da sua forma eletronica. 

Outra possibilidade da obrigatoriedade do pregao foi instituida pelo decreto 

n° 5.504, de 05 de agosto de 2005 que versa sobre a exigencia de utilizagao do 

pregao, preferencialmente, na forma eletronica, para entes publicos ou privados, nas 

contratagoes de bens e servigos comuns, realizadas em decorrencia de 

transferencias voluntarias de recursos publicos da Uniao, decorrentes de convenios 

ou instrumentos congeneres, ou consorcios publicos. 

Outra inovagao foi dada pela lei complementar n° 123, de 14 de dezembro 

de 2006, que criou o Estatuto da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, cujo 

estatuto foi regulamentado pelo decreto n° 6.204, de 05 de setembro de 2007, 

atribuindo inumeras normas especificas, com intuito de oferecer a essas empresas 

tratamento favorecido, diferenciado e simplificado nas contratagoes com os entes 

publicos de bens, servigos e obras, no ambito da administragao publica federal. 

Dada a importancia decorrente do crescimento no setor socio-economico, pretendeu 

o legislador, conferiMhes tratamento especifico, expandindo seu acesso ao mercado 

e reduzindo os entraves burocraticos que dificultam seu desenvolvimento. 
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0 conceito de pregao ofertado por Mello (2010, p. 179): 

'Pregao', conforme resulta da Lei 10.520, de 10.7.2002, que hoje disciplina 
a materia, e a modalidade de licitacao para aquisigao de bens e servigos 
comuns, qualquer que seja o vaior estimado da contratagao, em que a 
disputa pelo fornecimento e feita por meio de propostas e lances em sessao 
publica. (Destaques do autor). 

Assim, o conceito de bens e servigos comuns pode ser encontrado de 

maneira mais detalhada no artigo 3°, paragrafo 2° do decreto n° 3.555, de 08 de 

agosto de 2000. A enumeracao, feita de forma ampla, admite uma larga utilizagao do 

pregao, pois bens e servigos comuns, de acordo com o regulamento, "sao aqueles 

cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser concisa e objetivamente 

definidos no objeto do edital, em perfeita conformidade com as especificagoes 

usuais praticadas no mercado". 

Diferentemente das demais especies de lieitagao, em que a modalidade e 

constituida em razao do valor do objeto pretendido, o pregao caracteriza-se pela 

aquisigao de bens e servigos comuns, independentemente qual seja o valor da 

contratagao, subdividindo-se em dois tipos, o pregao presencial e o pregao 

eletronico. 

4.2 PRINCIPIOS APLICAVEIS AO PREGAO 

A lieitagao na modalidade pregao reger-se-a pelos principios basicos da 

legaiidade, impessoalidade, moralidade, igualdade, publicidade, eficiencia, 

probidade administrativa, vinculagao ao instrumento convocatorio e do julgamento 

objetivo, bem como aos principios correlatos da razoabilidade, competitividade e 

proporcionalidade. As normas reguladoras da lieitagao serao sempre interpretadas 

em favor da ampliagao da disputa entre os interessados, desde que nao 

comprometam o interesse da administragao, o principio da isonomia, a finalidade e a 

seguranga da contratagao. 

O procedimento do pregao esta pautado pela celeridade, aceitagao da 

oralidade e simplificagao do processo, contudo deve obedecer aos atos essenciais 

do devido processo formal, em atendimento a todos os principios norteadores que 
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sao aplicaveis tanto ao pregao, como tambem as demais modalidades licitatorias 

previstas pela lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, primando sempre, a 

administragao pela eficiencia na gestao dos seus recursos para melhor atender o 

interesse publico. 

4.3 PROCEDIMENTO DO PREGAO 

Numa visao sistemica o processo de contratagao engloba tres fases - o 

planejamento que constitui a fase interna ou preparatoria, a lieitagao que compoe a 

fase externa e a execugao do contrato. 

Aplicam-se, subsidiariamente, as normas gerais da lei n° 8.666, de 21 de 

junho de 1993 ao procedimento do pregao, visando o preenchimento de eventuais 

lacunas das disposigoes legais do pregao. 

4.3.1 Fases interna e externa do pregao 

Aduz-se que na fase interna, a organizagao publica devera levantar as suas 

necessidades de materiais, equipamentos, servigos e obras, estimar os valores, 

observar a disponibilidade orgamentaria, determinar a modalidade da lieitagao e 

autorizar a sua realizagao, ja que o adequado desenvolvimento dessa fase contribui 

efetivamente para o sucesso da melhor contratagao. 

Noutras palavras, a fase interna do pregao e o conjunto de atos 

preparatories para a consecugao do certame, em que a autoridade competente 

devera justificar a necessidade da contratagao, definindo o objeto do certame e 

estabelecendo as exigencias de habilitagao, criterios de aceitagao de propostas, 

clausulas gerais do contrato, sangoes pelo inadimplemento, inclusive os prazos para 

o fornecimento do bem ou servigo, dentre outras exigencias legais. Ainda, nessa 

fase introdutoria, ha a designagao do pregoeiro, que tern por competencia a 

condugao da lieitagao. 
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A novidade trazida pela legislacao do pregao destaca a figura do pregoeiro, 

que deve ser designado pela autoridade competente, cuja atribuicao, dentre outras, 

sao: dirigir todos os trabalhos, inclusive receber as propostas e lances, analisar sua 

aceitabilidade e classificacao e, ainda, decidir sobre a habilitacao e proceder a 

adjudicagao do objeto do pregao ao licitante vencedor. Portanto, ao cumprir esse 

papel de suma relevancia, conta com equipe de apoio, formada por integrantes em 

sua maioria de servidores efetivos ou trabalhistas, preferencialmente do quadro 

permanente. 

A fase externa da lieitagao na modalidade pregao inicia-se com a 

convocagao dos interessados, atraves de aviso divulgado no Diario Oficial da Uniao 

e, facultativamente, por meios eletronicos e em jornais de grande circulagao. Nesse 

instrumento de aviso, deverao constar a definigao do objeto e a indicagao do local, 

dias e horarios em que podera ser lida ou obtida a Integra do edital. Quanto a 

apresentagao das propostas, o prazo fixado nao podera ser inferior a oito dias uteis, 

contados a partir da publicagao do aviso. 

A fase externa consubstancia-se por atos e atividades que envolvem a 

participagao da Administragao e de terceiros, atraves da qual se concretiza o 

processo de escolha da melhor proposta e do futuro contratado. Para tanto, o 

desenvolvimento do processo seletivo concentra varias etapas que serao 

comentadas a seguir. 

4 3 2 Sessao 

No dia, hora e local designados tern inicio a reuniao publica entre o 

pregoeiro e os participantes da lieitagao. Os interessados poderao estar presentes 

pessoalmente ou por seus representantes, legalmente constituidos, e devem 

apresentar, ao momento da abertura da sessao, declaragao no sentido que estao 

sendo cumpridos todos os requisitos da habiiitagao, alem disso, deverao ser 

entregues, em envelopes distintos, os documentos de habiiitagao e propostas. Vale 

ressaltar, que as propostas tambem podem ser enviadas pelos correios, por meio de 

aviso de recebimento, diretamente ao pregoeiro e sua equipe. 0 envio por essa 

forma implicara o nao comparecimento a reuniao, significando para o licitante abrir 
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mao da participagao ao vivo, da oralidade dos lances, acarretando infima 

probabilidade de veneer o certame. 

Quando comparecer apenas um licitante, deve o pregoeiro aceitar a sua 

participacao, desde que o ato convocatorio nao possua clausulas restritivas de 

competicao e que a Administracao tenha preenchido todas as exigencias legais, 

considerando, ainda, o prego compatfvel com o de mercado, nada impede a 

continuidade do certame e, se for o caso, a adjudicagao do objeto ao unico 

participante do pregao. 

4.3.3 Julgamento das propostas 

0 pregao caracteriza-se, principalmente, pela inversao de suas fases, 

comparado as demais modalidades licitatorias, e se processa pelo tipo de menor 

prego. Abertos os envelopes contendo as propostas de pregos, cabe ao pregoeiro 

analisar, de imediato, se estao em conformidade com os requisitos previstos no 

instrumento convocatorio. Essa inversao das fases, onde se escolhe a melhor 

proposta, para em seguida, ser verificada toda a documentagao de habiiitagao, e 

sem duvida, o que permite um procedimento mais rapido, e um confronto direto 

entre os licitantes durante os sucessivos lances verbais ao longo da sessao. 

Examinadas as propostas formais e escritas apresentadas, o pregoeiro 

procedera a classificagao em ordem crescente do prego ofertado. No decorrer da 

sessao, os proponentes que se encontrem na faixa compreendida entre a oferta do 

valor mais baixo e os das propostas com pregos ate 10% superiores aquela, 

poderao formular novos lances verbais e sucessivos. Caso, nao haja pelo menos 

tres propostas nessas condigoes, poderao os autores das tres melhores ofertas, 

independentemente de valor, apresentar novos lances verbais e sucessivos ate o 

anuncio daquele que ofereceu o melhor prego. 

A dinamica da etapa de lances constitui numa ordem sequencial de 

chamada, feita pelo pregoeiro, a partir do autor da maior oferta classificada, e assim 

por diante, na ordem decrescente, sempre um a um, ate um vencedor final. A 

proposta classificada em primeiro lugar sobre o criterio seletivo de menor prego 

devera guardar simetria entre o objeto e o valor de mercado, ou seja, de acordo com 
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os aspectos contemplados no edital, como o prazo de fornecimento, especificaeoes 

tecnicas e parametros minimos de desempenho e qualidade ao lado do prego 

exequivel, Assim, analisada a proposta quanto ao objeto e valor, o pregoeiro 

decidira, motivadamente, quanto a sua aceitabilidade, sendo-lhe facultado negociar 

com o proponente no sentido de se obter prego ainda melhor. Encerrada essa etapa 

passa-se a fase da habiiitagao. 

4.3.4 Habiiitagao 

Apos a classificagao da proposta, esse e o momento que o licitante entrega 

o envelope, contendo os documentos referentes a habiiitagao juridica, ao pregoeiro 

para analise, os quais deverao estar previstos no edital, mas sempre exigiveis as 

certidoes de regularidade fiscal, perante as fazendas Nacional, Estaduais e 

Municipals, conforme o caso, Seguridade Social e Fundo de Garantia de Tempo de 

Servigo (FGTS), bem como, os documentos que comprovem a habiiitagao juridica e 

qualificagao tecnico-financeira. Dispensaveis, no entanto, os documentos de 

habiiitagao que figurem no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores -

SICAF na esfera federal, e correspondente, nos outros ambitos mantidos pelos 

Estados, Distrito Federal ou Municipios. 

Pode-se afirmar que a maior vantagem do sistema de pregao, e exatamente, 

o foco da simplifieagao do procedimento, pois so havera a necessidade de examinar 

a documentagao apresentada pelo licitante vencedor. Com isso, ha uma redugao 

significativa de trabalho, dando mais agilidade ao processo, caso fosse verificar os 

documentos relativos a todos os participantes da lieitagao. 

Havendo inabilitagao do licitante vencedor, o pregoeiro examinara os 

documentos da proposta classificada em segundo lugar, e assim sucessivamente, 

ate que encontre licitante apto a atender integralmente as condigoes previstas no 

edital. 
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4 3 5 Recurso 

O ato declaratorio do pregoeiro, que assinala o vencedor definitivo do 

pregao, podera ser objeto de recurso por parte de qualquer iicitante, observado o 

dispositivo legal do artigo 4°, inciso XVIII da lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002: 

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 apresentacao das razoes do recurso, ficando os 
demais licitantes desde logo intimados para apresentar contra-razoes em 
igual numero de dias, que comecarao a correr do termino do prazo do 
recorrente, sendo4hes assegurada vista imediata dos autos. 

A intengao de recorrer devera ser apresentada pelo interessado logo apos o 

pregoeiro proclamar o vencedor da licitacao, sob pena da decadencia do direito 

recursal. A lei exige que a manifestacao do recurso seja feita motivadamente e de 

imediato na sessao, para se evitar interposicoes infundadas, desprovidas de 

justificativas concretas e razoaveis, sendo-lhe concedido o prazo de tres dias uteis 

para prestar suas razoes, ficando os demais licitantes intimados para apresentas 

suas contra-razoes em igual prazo. 

Decididos os recursos ou na falta de manifestacao imediata e motivada, o 

objeto da licitacao sera adjudicado ao vencedor. 

4.3.6 Adjudicagao e homologagao 

No pregao, a adjudicagao do licitante vencedor sera efetivada pelo 

pregoeiro, ao final da sessao, sempre que nao houver por parte dos participantes a 

intengao de recurso. Portanto, a adjudicagao tern cunho meramente declaratorio, 

tendo em vista que a fungao do pregoeiro e de conduzir os trabalhos do pregao, nao 

sendo a autoridade revestida de poderes para representar a entidade administrativa, 

por isso, a adjudicagao nao podera promover vinculagao juridica da Administracao 

Publica perante o vencedor da lieitagao. Ocorrendo interposigao de recursos, a 
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adjudicagao ou acatamento do recurso sera realizado pela autoridade superior, 

depois de decorrido o prazo legal e decididos os recursos. 

Apos a adjudicagao, cabe a administragao proceder a homologagao 

conferindo eficacia ao ato adjudicatory anular a lieitagao, por constatar vicio 

insanavel em seu procedimento e revogar a lieitagao, por ser inconveniente ou 

inoportuna a contratagao. 

A homologagao constitui a ultima etapa do processo licitatorio do pregao, 

atraves da qual se confirma a legaiidade do procedimento pela autoridade 

competente, isto e, equivale a decisao final e a ratificagao de todos os atos do 

pregoeiro, cabendo a autoridade superior homologar o julgamento e convocar o 

adjudicatario para assinar o contrato no prazo indicado no edital. 

Apesar de seguir procedimento mais simples, a lei exige a formalizagao de 

todos os atos essenciais oriundos do pregao, inclusive na forma eletronica, em 

processo administrativo, para atender a atuagao do controle pela auditoria e pelos 

orgaos competentes. 

Quando ocorrer recusa do adjudicatario a assinar o contrato, por qualquer 

motivo, a Administracao podera convocar os demais licitantes, obedecendo a ordem 

final de classificagao para que se cumpram suas propostas. Vale dizer, que o 

pregoeiro procedera a analise da proposta comercial melhor classificada, 

reiniciando-se, a etapa de aceitabilidade da fase de julgamento, seguindo-se com a 

verificagao de sua habiiitagao e ao final dessa nova sessao abrir-se-a prazo recursal, 

relativamente as decisoes nela tomadas, fazendo constar no processo os atos 

provenientes das respectivas decisoes. 

Com o intuito de se evitar participagoes de maneira indevida em lieitagao, 

por certos interessados, a legislagao preve sangoes para determinados 

comportamentos considerados ilicitos, de acordo com o artigo 7° da lei n° 10.520, de 

17 de julho de 2002, in verbis: 

Quern, convocado dentro do prazo de validade da sua proposta, nao 
celebrar o contrato, deixar de entregar ou apresentar documentagao falsa 
exigida para o certame, ensejar o retardamento da execugao de seu objeto, 
nao mantiver a proposta, falhar ou fraudar na execugao do contrato, 
comportar-se de modo inidoneo ou cometer fraude fiscal, ficara impedido de 
licitar e contratar com a Uniao, Estados, Distrito Federal ou Municipios e, 
sera descredenciado no Sicaf, ou nos sistemas de cadastramento de 
fornecedores a que se refere o inciso XIV do art. 4o desta Lei, pelo prazo de 
ate 5 (cinco) anos, sem prejuizo das multas previstas em edital e no 
contrato e das demais cominagoes legais. 
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Aduz-se que antes de aplicar qualquer sancao, a administracao deve 

assegurar ao participante, os principios constitucionais do contraditorio e da ampla 

defesa, instituindo-se o devido processo legal onde garanta a defesa previa, 

concedendo prazo ao acusado para manifestacao, alem de se admitir producao de 

provas. 

Enfim, com a homologagao do processo de pregao, a contratagao se conclui 

pela assinatura do termo contratual, observando-se todas as clausulas inerentes ao 

edital e as legislagoes pertinentes para o fiel cumprimento do ajuste entre a 

Administragao Publica e o particular ou com outra entidade administrativa, para a 

realizagao das finalidades de interesse publico, submetido ao regime juridico da 

propria Administragao. 

4.4 SISTEMA DE REGISTRO DE PRECOS 

Com o intuito de se evitar compras parceladas ou contratagao de servigos 

comuns para fugir da lieitagao, o Governo implementou o Sistema de Registro de 

Pregos - SRP, um novo procedimento, que a Administragao pode adotar para a 

contratagao de compras rotineiras de bens ou na obtengao de servigos, por meio de 

lieitagao na modalidade de concorrencia ou pregao, pois ele se processa atraves do 

registro de pregos e prazos consignados em ata espeeffica, onde as empresas 

assumem o compromisso de manter por determinado periodo de tempo, 

contratagoes futuras de entregas parceladas de bens ou execugao de servigos 

frequentes e comuns, que poderao ocorrer de forma sucessiva, segundo as 

solicitagoes feitas pela Administracao e de acordo com o instrumento convocatorio 

do certame. 

0 Sistema de Registro de Pregos foi previsto pelo artigo 15 da lei n° 8.666, 

de 21 de junho de 1993 e regulamentado pelo decreto n° 3.931, de 19 de setembro 

de 2001, nao se trata de contrato, mas de um termo de compromisso, cujo prazo de 

validade e limitado a um ano. 

Ha inumeras vantagens na utilizagao do Sistema de Registro de Pregos pelo 

Poder Publico, uma vez que promove diminuigao de gastos, como tambem, a 

redugao do numero de licitagoes, devido a validade da ata de um ano; otimizagao 
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dos estoques, por permitir aquisicoes parceladas; outra vantagem e a nao 

obrigatoriedade da aquisigao total dos bens ou execugao dos servigos estimados na 

lieitagao, com isso, verifica-se a disponibilidade orgamentaria somente no momento 

da contratagao, Lembre-se que o orgao deve fazer uma estimativa maxima ou 

minima dos produtos que pretende utilizar, vinculando os proponentes com valor 

registrado na ata. 

Pode-se ainda, apontar como principal vantagem a utilizagao do SRP, 

durante a validade de sua ata, por qualquer orgao ou entidade da administragao que 

nao tenha participado da lieitagao, mas que pretende adquirir o mesmo tipo de bens, 

por meio de uma unica licitacao, para tanto fara mediante previa consulta ao orgao 

gerenciador e desde que devidamente comprovada a vantagem. 

Ao tratar do uso da ata por outro orgao nao partieipante da lieitagao Mello 

(2010, p. 346) destaca que a vantagem: 

[...] nao basta apenas demonstrar, deve-se comprovar. Ha que haver fato 
que demonstre a vantagem. A exigencia de previa consulta ao orgao 
gerenciador, alem de revelar uma preocupacao e cautela do decreto com 
essa possibilidade - que na pratica e conhecida como "carona"-, da a esse 
orgao clara responsabilidade legal e administrativa a sua resposta. 

A utilizagao do SRP atraves da "carona" por outro orgao nao licitante fica 

condicionada a aceitagao pelo beneficiario do Registro, independentemente, dos 

quantitativos registrados, desde que este fornecimento adicional nao prejudique as 

obrigagoes anteriormente assumidas e nao extrapole por orgao ou entidade a 100% 

dos quantitativos registrados. A legislagao nao comina um limite de "caronas", 

portanto deve-se observar cada caso dentro do contexto da respectiva ata, 

obedecendo aos principios da razoabilidade e da economicidade, alem dos demais 

principios norteadores da lieitagao. 

4.5 FORMAS DO PREGAO 

Duas sao as formas possiveis de realizar o pregao, forma presencial, onde 

os participantes de modo tradicional comparecem no dia, hora e local previamente 

designado para apresentarem as suas propostas e lances verbais e a forma 
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eletronica, ocorre sem a presenca fisica dos interessados, pois se processa 

mediante utilizagao de recursos de tecnologia da informacao, isto e, atraves da 

Internet, Essas formas de pregao possuem caracteristicas proprias, como bem, 

diferencia Justen Filho (2008, p. 220): 

[...] a peculiaridade do pregao eletronico residira na ausencia de sessao 
coletiva, reunindo a presenca fisica do pregoeiro, de sua equipe de apoio e 
dos representantes dos licitantes num mesmo local determinado. No pregao 
eletronico, os interessados nao comparecem a um certo local portando 
envelopes, materialmente existentes. Enfim, tudo aquilo que se previu a 
proposito do pregao sera adaptado a um procedimento em que as 
comunicacoes se fazem por via eletronica. Valendo-se dos recursos 
propiciados pela internet, cada interessado utilizara um terminal de 
computador, conectando-se aos servicos ofertados pela propria 
Administragao. As manifestagoes de vontade dos interessados serao 
transmitidas por via eletronica, tudo se sujeitando a uma atuag§o conduzida 
pela pessoa do pregoeiro. Essa atuagao envolve a gestao nao apenas do 
processo licitatorio mas tambem do proprio sistema eletronico. 

Assim, a particularidade do pregao eletronico recai sobre o seu 

procedimento que se da pelo sistema eletronico conduzido pelo orgao ou entidade 

promotora do certame, com o apoio tecnico e operacional da Secretaria de Logistica 

de Tecnologia de Informagao do Ministerio do Planejamento, onde todas as 

transmissoes de dados se efetivam, via internet, sem a presenga fisica do pregoeiro 

e de sua equipe de apoio e dos participantes da licitacao. 

4.5.1 Pregao presencial e pregao eletronico 

0 decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 regulamenta o pregao 

presencial, instituindo criterios de uniformizagao dos procedimentos que os orgaos 

devem seguir, incluindo dois novos documentos essenciais a lieitagao dentre 

aqueles que formam o processo: o termo de referenda e a planilha de custos. 

O termo de referenda e de exigencia obrigatoria em todas as licitagoes na 

modalidade de pregao, devendo ser apresentado na fase preparatoria do processo, 

trata-se de um documento a ser elaborado pelo orgao requisitante, consignando 

todas as informagoes necessarias a respeito do objeto, de forma clara, precisa e 

suficiente para que nao limitem ou frustrem a competigao ou sua realizagao. Assim, 
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devera conter todos os elementos como orgamento detalhado, forma de 

fornecimento, valor estimado em planilhas segundo pesquisa de mercado, 

cronograma ffsico-financeiro, se for o caso, criterio de aceitagao do objeto, deveres 

do contratado e contratante, procedimentos de fiscalizagao e gerenciamento do 

contrato, prazo de execugao e sangoes, visando tanto avaliagao do impacto 

financeiro para Administragao e suporte para a preparagao do edital, como tambem, 

propiciar uma perfeita contratagao. 

A planilha de custos tern o papel de subsidiar o pregoeiro na verificagao da 

aceitabilidade do prego ofertado pelos proponentes no momento da sessao publica 

do pregao. 

Quanto a forma de convocagao dos interessados pelos orgaos da 

Administragao Publica Federal, o decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 

determina regras especificas para publicagao de aviso, que se dara em fungao das 

faixas monetarias a seguir: para bens e servigos de valores estimados em ate R$ 

160.000,00 no Diario Oficial da Uniao e na internet; para bens e servigos de valores 

acima de R$ 160.000,00 ate R$ 650.000,00, no Diario Oficial da Uniao, na internet e 

em jornal de grande circulagao local; para bens e servigos de valores acima de R$ 

650.000,00, no Diario Oficial da Uniao, na internet e em jornal de grande circulagao 

regional ou nacional. O decreto federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 ainda 

obriga que, tratando-se de orgao ou entidade integrante do Sistema de Servigos 

Gerais - SISG, a Integra do edital devera esta disponivel em meio eletronico, na 

internet, no site www.comprasnet.gov.br, independentemente do valor estimado. 

Como ja abordadas, anteriormente no item 4.3.1, as fases do pregao 

presencial, cabe aqui somente elenca4as, como sendo: credenciamento das 

empresas; recebimento dos envelopes de propostas e documentagao; abertura, 

primeiramente, dos envelopes de propostas e pregos; abertura da sessao de lances; 

o pregoeiro informa as propostas classificadas; seleciona as propostas em ate 10% 

acima da melhor oferta comercial ou ate o numero maximo de tres; o pregoeiro 

solicita novos lances verbais que deverao ser ordenados de forma sucessiva, em 

valores diferentes e decrescentes, iniciando-se pela ultima empresa na ordem de 

classificagao; caso nao se realize lance verbal, sera examinada a consonancia entre 

a proposta escrita de menor prego e o valor estimado; abertura do envelope de 

documentagao da proponente vencedora; analise da documentagao de habiiitagao; 

caso nao habilitada, o pregoeiro convocara o segundo colocado. Neste caso, devera 

http://www.comprasnet.gov.br


52 

negociar diretamente com o licitante para obtencao de melhor preco; adjudicagao ou 

nao do objeto; apresentacao da proposta e da documentagao para os outros 

licitantes; havendo recurso, consignar em ata o resumo das alegagoes; abrindo-se 

prazo de tres dias uteis para juntada das alegagoes do recorrente, e mesmo prazo 

para alegagoes da parte recorrida e dos outros licitantes. Decisao motivada do 

recurso pelo pregoeiro e encaminhamento a autoridade competente. Sendo o 

recurso provido, anulam-se as fases posteriores e procede a sua repetigao. Se o 

recurso for improvido o processo ira para homologagao pela autoridade competente; 

leitura da ata, assinatura pelos licitantes presentes, pelo pregoeiro e pela equipe de 

apoio, distribuindo copia a todos; encerramento da sessao; remessa do processo a 

autoridade competente para fins de homologagao do certame e autorizagao para 

contratar; emissao de empenho; assinatura do contrato. 

No que tange sobre o conceito de pregao eletronico, e imperioso citar a ligao 

de Niebuhr (2006, p. 280), no sentido que: 

O pregao eletronico e a especie de modalidade de licitacao publica em que 
os procedimentos do pregao presencial sao adaptados a tecnologia da 
informacao. Isto e, em vez de desenvolver-se o pregao em ambiente fisico, 
contando com a participacao fisica dos licitantes, a modalidade, sob a 
perspectiva eletronica, desenvolve-se atraves da Internet, promovendo-se 
por meio dela a comunicacao entre os licitantes e a Administracao Publica, 
bem como, praticamente, toda a execugao da lieitagao. Enfim, em 
apertadissima sintese, o pregao eletronico e a maneira de realizar a 
modalidade pregao valendo-se da Internet. 

Vale acrescentar, tambem, o conceito dado por Meirelles (2010, p. 342): 

PregSo eletronico e aquele efetuado por meio da utilizagao de recursos de 
tecnologia da informagao, ou seja, por meio de comunicagao pela Internet. 
Esta previsto no § 1° do art. 2° da Lei 10.520/2002. No ambito da Uniao, seu 
regulamento foi aprovado pelo Dec. 5.450 de 31.5.2005, que revogou 
expressamente o Dec. 3.697, de 21.12.2000. Seu art. 4° dispoe que o 
pregao e a modalidade obrigatoria para a aquisigao de bens e servigos 
comuns, sendo preferencial a forma eletronica. Seu procedimento segue as 
regras basicas do pregao comum, mas como e evidente, deixa de ocorrer a 
presenga fisica do pregoeiro e dos participantes, ja que todas as 
comunicagoes sao feitas por via eletronica. (Destaques do autor). 

Entao, observa-se que a legislagao sobre a nova modalidade de lieitagao 

acompanha as mais modernas conquistas, especificamente, no contexto tecnologico 

e cientifico. Proporcionando aos orgaos publicos a utilizagao dos meios eletronicos, 
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atraves de tecnologia da informacao e de ferramentas inovadoras capazes de tornar 

o processo mais agil e desburocratizado. 

Portanto, o pregao eletronico consiste em procedimento licitatorio no qual o 

centra das atividades da disputa entre os participantes da-se atraves de 

comunicagao a distancia por meio da rede de comunicagoes, conhecida por 

internet'. De maneira, que a Administragao Federal para realizar as suas licitagoes 

na modalidade pregao eletronico, faz-se no ambiente Comprasnet1 na home page 

www.comprasnet.gov.br, que e de responsabilidade da Secretaria de Logistica e 

Tecnologia da Informagao - SLTI do Ministerio do Planejamento, Orgamento e 

Gestao. Os orgaos ou entidades que nao dispuserem de sistema eletronico proprio, 

poderao realizar suas compras, de forma gratuita, atraves do Comprasnet, portanto, 

dever-se-ao cadastrar perante a SLTI. 

0 Comprasnet comegou a ser implantado em 1998 apenas para divulgagao 

dos Editais das licitagoes e, atualmente, e ferramenta fundamental para a 

Administragao. Em 2002, 420 pregoes eletronicos foram operados por meio do 

Comprasnet, ja em 2010, mais de 33 mil pregoes foram processados, segundo 

dados do SLTI do Ministerio do Planejamento. 0 mencionado sistema eletronico de 

compras conduz toda a operagao do certame licitatorio, desde o cadastramento dos 

proponentes, ao recebimento das propostas de pregos e seu ordenamento. 

0 aludido sistema e de grande relevancia, devendo a transmissao de dados 

ser processada em ambiente que oferega seguranga, garantindo sua confiabilidade 

e possibilitando acesso facil e manuseio funcional, nao so para os agentes publicos 

e licitantes que nele operam, como tambem, a qualquer cidadao, usuario de internet, 

que busca informagoes e acompanhamento dos gastos publicos. 

Percebe-se, entao, que as caracteristicas peculiares do pregao eletronico 

sao: ausencia de sessao solene, de envelopes de habiiitagao e de propostas e de 

lances verbais, pois todas as etapas do certame se operam por meio de recursos de 

criptografia e autenticagao eletronica atraves de ambiente virtual em condigoes 

apropriadas de seguranga. 

Comprasnet-enm portal de compras do Governo Federal responsavel pelo cadastramento dos fornecedores 
atraves do SICAF, realizagao de processos de aquisicoes de bens e servigos (pregoes e cotag5es eletronicas), 
publicacoes de avisos de lieitagao e disponibilizagao de informagoes gerenciais para operagao e consultas das 
diversas ferramentas de acesso, possibilitando o controle e fiscalizagao das agoes no ambito das compras 
governamentais. O orgao gestor do comprasnet e o Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestao. 

http://www.comprasnet.gov.br
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Ressalte-se que o Comprasnet esta inserido no Sistema Integrado de 

Administracao de Servicos Gerais - SIASG, podendo ser acessado pelos 

fornecedores, sociedade e unidades de gestao, estas sao as instituigoes federals 

promovedoras do pregao no ambito federal. Para melhor gerenciamento desse 

sistema, o SIASG interligou-se a outros sistemas corporativos, relativamente, a 

Secretaria da Receita Federal, Secretaria do Tesouro Nacional, Procuradoria Geral 

da Fazenda Nacional, Instituto Nacional de Seguridade Social, Fundo de Garantia 

por Tempo de Servigo e Imprensa Nacional. 

Como ja estudado, em linhas gerais, o decreto n° 5.450, de 31 de maio de 

2005 regulamenta o pregao eletronico, trazendo em seu ordenamento as seguintes 

mudangas no procedimento licitatorio: obrigatoriedade de utilizagao da modalidade 

pregao, preferencialmente, na forma eletronica; pregao presencial, apenas sera 

empregado quando justificada a inviabilidade do uso do pregao eletronico; 

permissao para a contratagao de servigos de engenharia, mantendo a proibigao para 

obras; vinculagao de pregoeiro ao SISG; designagao de pregoeiro para periodo de 

um ano, admitindo-se recondugoes; credenciamento no "Sistema de Cadastro de 

Fornecedores", mais conhecido pela sua sigia, "SICAF" que para se credenciar 

devera o fornecedor comprovar a regularidade fiscal junto a SRF, PGFN, INSS e 

FGTS, a partir dai o acesso ao sistema eletronico de compras da Administragao 

Publica Federal dar-se-a mediante uma chave de identificagao e senha, pessoal e 

intransferivel aos licitantes; alteragao dos valores que definem os meios de 

publicagao; alteragao dos prazos e formas de impugnagao e pedidos de 

esclarecimentos, viabilidade do mesmo licitante ofertar prego inferior ao ultimo lance 

ja apresentado; disposigoes no edital sobre criterios de habiiitagao; encaminhamento 

de planilha de composigao de pregos, atualizada por meio eletronico e manutengao 

das condigoes previstas para a habiiitagao durante a vigencia do contrato ou da ata 

de registro de pregos. 

Em tempo, pode-se trazer que em relacao a utilizagao do pregao eletronico 

para contratagao de servigos de engenharia, a lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002 

nao fez qualquer proibigao a essa utilizagao. Na realidade, somente o decreto 

federal n° 3.555, de 08 de agosto de 2000 versa sobre a impossibilidade aos 

pregoes presenciais. Mas, o decreto federal n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que 

regulamenta o pregao eletronico no ambito do governo federal, em seu artigo 6° 

dispoe que a lieitagao na modalidade pregao, na forma eletronica, nao se aplica as 
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contratagoes de obras de engenharia, bem como as locagoes imobiliarias e 

alienagoes em geral, ou seja, os servigos de engenharia nao contaram com vedagao 

nesse decreto. Sendo assim, conclui-se que por meio de pregao eletronico (ao 

contrario do que ocorre com o pregao presencial, que possui vedagao expressa), 

junto ao governo federal, e possivel realizar contratagoes para servigos de 

engenharia, desde que se caracterizem como comuns. 

A divulgagao dos editais do pregao, na forma eletronica, devera observar os 

valores estimados para contratagao e os meios de divulgagao a seguir indicados, 

conforme artigo 17 do decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, in verbis: 

I - ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; e 
b) meio eletronico, na internet; 
II - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais) ate 
R$l.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; 
b) meio eletronico, na internet; e 
c) jornal de grande circulacao local; 
III - superiores a R$ 1.300.000,00 (um milhao e trezentos mil reais): 
a) Diario Oficial da Uniao; 
b) meio eletronico, na internet; e 
c) jornal de grande circulacao regional ou nacional. 

Os orgaos ou entidades integrantes do SISG e os que aderirem ao sistema 

do Governo Federal disponibilizarao a Integra do edital, em meio eletronico, no 

Portal de Compras do Governo Federal - Comprasnet, sitio www.comprasnet.gov.br. 

Dessa forma, a ampla divulgagao dada ao pregao eletronico, atende 

efetivamente ao principio da publicidade, assegurando transparencia e maior 

fiscalizagao, por envolver a participagao da sociedade em geral a respeito da 

democratizagao no acompanhamento dos gastos publicos. 

4.5.2. Edital do pregao eletronico 

O edital especifieara: a responsabilidade formalmente do licitante por todas 

as transagoes efetuadas em seu nome, como firmes e verdadeiras suas propostas e 

lances no sistema eletronico; o encargo do licitante pelo onus da perda de negocios 

diante da inobservancia de quaisquer mensagens emitidas pelo sistema ou de sua 

http://www.comprasnet.gov.br
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desconexao durante as operagoes eletronicas do processo licitatorio; as referencias 

dos horarios indicados no edital, no aviso e durante a sessao publica observarao, 

para todos os efeitos, o horario de Brasflia-DF; o prazo para os interessados 

apresentarem suas propostas, contado a partir da publicacao do aviso, nao podera 

ser inferior a oito dias uteis. 

4.5.3 O procedimento do pregao eletronico 

0 procedimento do pregao eletronico ocorrera da seguinte maneira: 

realizagao em sessao publica, atraves de sistema eletronico que promova a 

comunicagao via internet; a autoridade competente procedera aos credenciamentos 

do pregoeiro, dos membros da equipe de apoio e dos operadores junto ao provedor 

do sistema eletronico, como tambem, o interessado para participar de um pregao 

eletronico devera se credenciar no sistema Comprasnet o qual recebera uma senha 

e um login de acesso; no edital devera confer todos os requisitos exigidos pela lei n° 

10.520, de 17 de julho de 2002 e decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005; a sessao 

publica tera inicio na internet, no horario previsto no edital, por comando do 

pregoeiro com a utilizagao de sua chave de acesso e senha, com a divulgagao das 

propostas comerciais recebidas que devem obedecer as especificagoes e condigoes 

exigidas no edital; aos cuidados do pregoeiro, os licitantes deverao oferecer lances 

sucessivos e todos podem visualizar as ofertas, sem, no entanto, identificar o outro 

licitante; os novos lances so serao aceitos quando os valores forem inferiores ao 

ultimo lance registrado no sistema; existindo dois ou mais lances iguais, prevalecera 

aquele recebido e registrado em primeiro lugar no sistema; se por problemas 

tecnicos, o pregoeiro for desconectado, os lances continuam normalmente e se 

dentro do prazo de 30 minutos ele nao retomar a sessao, os trabalhos serao 

suspensos, automaticamente, pelo sistema e o pregao sera remarcado para outra 

data; caso um dos licitantes seja desconectado por problemas tecnicos no seu 

computador, a sessao do pregao continuara normalmente com prejuizo apenas para 

este licitante, assim, para tal fato nao existe qualquer responsabilidade da 

Administragao por problemas alheios a sua vontade, pois e de plena 

responsabilidade do licitante a qualidade de sua conexao; a etapa de lances sera 
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concluida mediante aviso de fechamento iminente dos lances pelo sistema 

eletronico aos licitantes, a partir dai decorrera periodo de tempo de ate trinta minutos 

de forma aleatoria, findo-o qual sera automaticamente encerrada a recepcao dos 

lances; o pregoeiro divulgara pelo sistema o licitante vencedor; a indicacao do 

vencedor do certame sera feita pelo pregoeiro; para intengao dos recursos, o 

licitante devera manifestar-se durante a sessao, de forma imediata e motivada, 

sendo-lhe concedido prazo de tres dias para apresentar as razoes de recurso, 

ficando os demais licitantes para apresentarem contra-razoes em igual prazo; 

comprovacao da habiiitagao do vencedor do certame atraves do encaminhamento 

da documentagao via fax, com posterior envio dos originais, ou copias autenticadas; 

todos os procedimentos da sessao publica serao consignados em ata divulgada no 

Comprasnet; caso a proposta de menor prego nao for aceitavel, ou se o licitante nao 

atender as exigencias de habiiitagao, o pregoeiro verificara a proposta subsequente 

e, assim sucessivamente, na ordem de classificagao, ate a apuragao de uma 

proposta que atenda ao edital; acolhidas as exigencias especificadas no edital, o 

licitante sera declarado vencedor, sendo-lhe adjudicado o objeto; constatada a 

regularidade dos atos praticados, a autoridade competente homologara o 

procedimento licitatorio e convocara o adjudicatario para assinar o contrato ou a ata 

de registro de pregos no prazo definido no edital. 

Pode-se afirmar que ambas as formas de pregao dao maior aplicabilidade ao 

principio da publicidade. No pregao presencial qualquer cidadao podera participar da 

sessao publica do certame. Entretanto, registre-se que a amplitude do principio da 

publicidade e ainda mais evidente no pregao eletronico, onde qualquer um podera 

acessar o andamento da lieitagao, em tempo real, atraves da Internet. Outro grande 

diferencial entre o pregao eletronico e as demais modalidades versa sobre a 

possibilidade de um numero expressivo de participantes concorrer de qualquer parte 

do pais, ocasionando uma disputa direta pelas melhores ofertas das propostas, com 

tendencia de baixar significativamente os pregos, garantindo por um lado, maior 

transparencia, e por outro, o aumento da competitividade. 
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5 VANTAGENS E DESVANTAGENS DO PREGAO ELETRONICO NO CAMPUS 
DE SOUSA DO IFPB 

Cumpre-se, inicialmente, conhecer um pouco da historia do IFPB Campus 

Sousa, a partir de alguns dados pesquisados nos relatorios de gestao 2005 a 2009, 

para entao, prosseguir com a abordagem do presente trabalho, 

O Instituto Federal de Educagao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba - Campus 

Sousa (ex-Escola Agrotecnica Federal de Sousa-PB) foi criado no setor urbano do 

municipio de Sousa-PB, pela portaria n° 552, de 4 de julho de 1955, com a 

denominacao de Colegio de Economia Domestica Rural de Sousa, sendo autorizado 

a funcionar a partir de 9 de agosto de 1955, com o objetivo de formar professores 

para o magisterio do Curso de Extensao de Economia Rural Domestica. A 

denominacao de Escola Agrotecnica Federal de Sousa foi estabelecida pelo decreto 

n° 83.935, de 4 de setembro de 1979. Tendo sido transformada em Autarquia pela 

lei n° 8.731, de 16 de novembro de 1993. Com a edicao da lei n° 11.892, de 29 de 

dezembro de 2008, publicada no DOU de 30 de dezembro de 2008, que instituiu a 

Rede Federal de Educacao Profissional, Cientifica e Tecnologica, atraves da qual 

ocorreu a integracao da Escola Agrotecnica Federal de Sousa-PB com o Centro 

Federal de Educacao Tecnologica da Paraiba, originando a criacao do Instituto 

Federal de Educacao, Ciencia e Tecnologia da Paraiba, orgao vinculado ao 

Ministerio da Educagao, com natureza juridica de autarquia e detentor de autonomia 

administrativa, patrimonial, financeira, didatico-pedagogica e disciplinar, constituindo 

em educacao superior, basica e profissional, especializada na oferta de educagao 

profissional e tecnologica com as suas praticas pedagogicas. 

A Missao consiste em formar profissionais-cidadaos com solida formagao 

etica e humanista, conscientes de que devem promover uma agropecuaria 

sustentavel e atraves do ensino, da pesquisa e da extensao, mediante a aplicagao e 

disseminagao dos conhecimentos academicos, dentro de uma perspectiva 

empresarial e da agricultura organica, atender as demandas da sociedade e do setor 

produtivo, contribuindo para o progresso socio-economico, local, regional e nacional. 

O IFPB Campus Sousa dispoe de cursos tecnicos de nivel medio nas areas 

de Agropecuaria, Agroindustria, Informatica e Meio Ambiente; e cursos superiores de 
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Tecnologia em Agroecoiogia, Tecnologia em Alimentos, Licenciatura em Quimica e 

Medicina Veterinaria, funcionando em seus diversos ambientes. 

O IFPB - Campus Sousa possui cinco ambientes distintos. 0 primeiro 

(Sede) fica na periferia sul da cidade e comporta o curso Tecnico em Informatica e 

os Cursos Superiores de Tecnologia em Agroecoiogia e Licenciatura em Quimica. A 

unidade Fazenda do Campus localiza-se a 17 km da sede do municipio, no sentido 

oeste na direcao da Capital do Estado, situado no Acampamento Federal de Sao 

Goncalo. Neste ambiente, funciona toda a estrutura dos cursos tecnicos em 

agropecuaria, agroindustria e meio ambiente e, dos cursos superiores de tecnologia 

em alimentos e medicina veterinaria com laboratories para uso compartilhado com o 

curso tecnologico. A unidade avancada no municipio de Aparecida a 17 km da sede 

oferta o curso tecnico em Agropecuaria. 0 quarto ambiente e um lote de 10 ha 

cedido pelo Governo do Estado da Paraiba, localizado a 17 km da cidade de Sousa, 

no sentido leste na direcao da Capital do Estado. Esta area fica dentro do Perimetro 

Irrigado Varzeas de Sousa. O quinto ambiente e o CVT - Centra Vocacional 

Tecnologico, que se encontra em fase de inauguracao, situado proximo ao Terminal 

Rodoviario de Sousa. 

0 Campus possui um quadra de pessoal ativo de 60 servidores docentes, 93 

servidores tecnico-administrativos e 43 empregados terceirizados, atendendo a um 

contingente de aproximadamente 743 alunos. 

A fungao social do IFPB esta ligada ao pleno desenvolvimento dos seus 

alunos, preparando-os para o exercicio da cidadania, qualificando-os e oferecendo 

condigoes de insercao no mercado de trabalho. Essa qualificagao consiste desde a 

formagao em disciplinas basicas como linguagens e codigos, matematica e suas 

tecnologias ate a Educagao Profissional e Tecnologica e, recentemente, com a 

educagao superior atraves dos quatro cursos ja mencionados. Registre-se, entao, 

que a primeira turma da educagao superior teve inicio em 2009, relativamente, ao 

curso Tecnologia em Agroecoiogia. 

Como qualquer outra instituigao de ensino superior o IFPB, pauta-se pelos 

tres pilares basicos do conhecimento, que sao: ensino, pesquisa e extensao. O 

ensino proporciona aos alunos, alem da estrutura fisica de primeiro mundo, bons 

profissionais comprometidos com a mudanga e a disseminagao do conhecimento. A 

pesquisa que e um fator determinante no projeto politico pedagogico dos cursos, 

envolvendo palestras, aulas praticas, produgao cientifica, feiras regionais e 
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nacionais. A extensao, apesar de incipiente, ja apresenta muitos projetos na area de 

agroecoiogia, 

Pode-se assinalar que os maiores valores que pautam a estrutura educativa 

do IFPB, encontram-se diretamente ligados a efetiva procura e propagacao do 

conhecimento cientifico, respeitando a etica como fonte suprema de sabedoria e o 

respeito ao meio ambiente, com projetos que visem a insercao de toda a 

comunidade no contexto social com o qual o IFPB se propoe a defender e divulgar. 

Dentro desse contexto, o IFPB Campus Sousa, desde a sua criagao ate a 

transformagao em instituigao de ensino superior, vem se consolidando ao longo do 

tempo pela sua atuagao na vida educacional, social, economica e politica da cidade 

e regiao, contribuindo efetivamente, para o crescimento e disseminacao da geracao 

de trabalho, ocupacao e renda. 

5.1 0 PREGAO ELETRONICO NO IFPB CAMPUS SOUSA 

Para otimizagao de aquisicoes de bens e servigos, diante do orgamento 

previsto, faz-se necessario um planejamento bem definido para viabilizar o custeio 

das despesas a fim de investir e manter toda a infra-estrutura, e isso, da-se pela 

execugao do sistema de compras, aliado ao controle efetivo da administragao. 

Assim, o Setor de Compras de uma Instituigao desempenha um papel muito 

importante, pois sua fungao esta atrelada na contribuigao para o sucesso 

organizacional, ja que a area de compras influencia e participa diretamente na 

elaboragao do planejamento estrategico institucional, devendo garantir o equilibrio 

entre a qualidade e valor do material, no tempo certo e na quantidade necessaria 

para suprir o fluxo seguro de materiais e servigos, assegurando a continuidade do 

estoque de forma a nao comprometer a boa gestao organizacional, por isso, o 

departamento de compras deve atuar com eficacia e verificagao continua se os 

resultados estao sendo alcangados. Para que a gestao de compras assuma 

efetivamente a sua atividade, de forma que seja bem-sucedida, devera existir uma 

interagao, coordenagao e comunicagao com os demais setores estrategicos da 

Instituigao. Toda essa sistematizagao de compras tornou-se um processo 

transparente, proporcionando a qualquer pessoa o acompanhamento e fiscalizagao 
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das negociagoes feitas dos certames, essa facilidade chegou a licitacao publica pela 

tecnologia da informagao, institucionalizada de pregao eletronico. 

0 primeiro processo de compras atraves do pregao eletronico foi realizado 

pelo IFPB Campus Sousa, no dia 04 de julho de 2005, para aquisigao de carteiras 

escolares, ano em que se tornou a utilizagao obrigatoria da modalidade pregao pelo 

decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005. 

A partir dessa obrigatoriedade imposta pelo decreto, a sistematizagao das 

compras evoluiu das modalidades de licitagoes tradicionais para a modalidade de 

pregao. 

A revolugao das compras governamentais por meio da tecnologia da 

informagao possibilita o envolvimento de pessoas das diversas localidades nacionais 

e tern como principals caracteristicas em encurtar distancias, agilizar a comunicagao 

e aproximar pessoas, promovendo a interagao do conhecimento. Esses tragos ficam 

evidentes, segundo levantamento feito dos processos de compra, onde em analise 

das modalidades tradicionais de lieitagao, os participantes eram praticamente todos 

da regiao da cidade de Sousa-PB, ao passo que, na modalidade de lieitagao pregao 

eletronico esse cenario muda completamente, onde se constata fornecedores dos 

diversos estados e regioes do Brasil. 

5.2 ESTATISTICA DAS LICITACOES 

Com o objetivo de analisar o pregao, em sua forma eletronica, sob as suas 

vantagens e desvantagens foram realizadas pesquisas documentais por meio dos 

processos licitatorios e relatorios de gestao do IFPB - Campus Sousa e atraves do 

site: Comprasnet nos anos de 2005 a 2010. 

O quadro a seguir apresenta a evolugao anual do valor de compras de bens 

e servigos e obras, segundo as modalidades, excluidas as dispensas de lieitagao e 

inexigibilidade de lieitagao, nos anos de 2005 a 2010 compreendendo o periodo de 

Janeiro a dezembro. 
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Quadro 01 - Valores em reais (R$) por modalidade de licitacao 2005/2010 

Modalidades 
Valor de compra (R$) 

Modalidades 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Convite 421.508,07 105.681,68 170.438,19 126.153,46 144.735,47 61.677,83 
Tomada de 

Preoo 
394.888,00 226.142,90 170.367,32 616.887,07 810.651,80 1.393.313,31 

Pregao 326.802,16 1.611.007,33 1.347.952,90 1.529.866,25 1.728.067,91 2.391.858,27 
Concorrencia 338.598,76 789.756,55 0 0 0 0 
Total Geral 1.481.796,99 2.732.588,46 1.688.758,41 2.272.906,78 2.683.455,18 3.846.849,41 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

Grafico 01 - Representagao em (%) dos valores de compra de produtos e contratacao de servicos 
2005/2010 

VALOR DE COMPRA (%) 

2007 2008 
ANOS 

2009 2010 

• Concorrencia 
• Pregao 
• Tomada de Preco 
• Convite 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

Tomou-se como base o ano de 2005, tendo em vista a edicao do decreto 

que tomou obrigatorio o uso do pregao eletronico. Observa-se no grafico acima que 

a modalidade convite era a mais utilizada em valor de contratacao com 28,45% em 

2005, baixando consideravelmente este percentual nos anos seguintes ate atingir o 

indice de apenas 1,6% em 2010. Em relacao a modalidade pregao, em 2005, o valor 

de compra e 22,05%, este numero cresceu para 58,96% em 2006; revelando maior 

crescimento em 2007 com 79,82%. Comparando esse fndice de 2007 aos anos 

seguintes, constata-se uma oscilagao em 2008 para 67,31%, em 2009 para 64,40% 

e em 2010 para 62,18%, essa variacao justifica-se pela contratacao de obras feita 

mediante as modalidades de licitacao: tomada de preco e convite para fazer face a 

expansao do IFPB com as criacoes de quatro cursos superiores, tendo em vista que 

obras nao pode ser objeto da modalidade de licitacao pregao. 
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Quadro 02 - Numeros de processos por modalidade de licitacao 2005/2010 

Modalidade 
Quantidade de processo 

Modalidade 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 

Pregao 16 30 30 25 24 43 
Carta Convite 11 4 2 1 1 1 
Tomada de 

Precos 1 1 2 2 1 2 

Concorrencia 1 0 0 0 0 0 

Total do periodo 29 35 34 27 26 46 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

Grafico 02 - Representacao de quantidade de processos de compra de produtos e contratacao de 
servicos 2005/2010 

P R O C E S S O S D E COMPRA 

• Pregao 
• Carta Convite 
B Tomada de Precos 
• Concorrencia 

10 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

O quadro acima mostra que a quantidade de processos de compra, 

relacionada as modalidades de licitacao, o pregao eletronico e a modalidade mais 

utilizada pela Unidade da Administracao do IFPB Campus Sousa. 

Comparando os numeros de processo do pregao no ano de 2005 em relacao 

aos anos de 2006 e 2007, praticamente dobrou, passando de 16 processos anuais 

para 30. Observa-se, entao, que nos anos de 2008 e 2009, a quantidade de 

processo diminuiu, respectivamente, para 25 e 24, enquanto que aumentou em valor 

de compra, conforme quadro 01. Tal fato se deu pela agregacao de maior numero 

de itens por processo e a utilizacao do sistema de registro de precos. Sob a analise 

dos certames, constatou-se, ainda, que nos anos de 2006 e 2007 nao houve 

nenhum pregao eletronico atraves do sistema de registro de precos. O ano de 2010 

respondeu por 43 processos, resultando urn aumento expressivo em referenda aos 

2005 2006 2007 2008 2009 2C 

A N O S 
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anos anteriores, por se tratar da unica modalidade de licitacao utilizada para 

aquisigao de bens e servicos. 

Grafico 03 - Processos de Compra % - 2005 Grafico 04 - Processos de Compra % - 2010 

2005 

3% 3% 

38% 56° 
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• Carta Convite 

• Tomada de ftecos 

• Concorrencia 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

2010 

2%4%0% 

94% 

• ftegao 

• Carta Convite 

• Tomada de Recos 

• Concorrencia 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011 

Os dois graficos anteriores melhor ilustram a mudanca de panorama. 

Enquanto em 2005, apenas 16 (dezesseis) pregoes eletronicos foram realizados. O 

que representava cerca de 56% do total das licitacoes, ao final de 2010 este numero 

comparado a 2005, cresceu 268,75%, sendo a modalidade responsavel por 94% da 

quantidade de certames efetivados correspondente a 43 (quarenta e tres) 

processos. 

Quadro 03 - Economia obtida em reais (R$) no pregao eletronico 2005/2010 

Ano 
Valor de Referenda 

(R$) 

Valor Homologado 

(R$) 

Economia 

(R$) % 

2005 428.216,66 320.192,79 108.023,87 25,23 

2006 2.173.229,49 1.724.399,95 448.829,54 20,65 

2007 1.452.898,17 1.146.668,89 306.229,28 21,08 

2008 2.236.459,19 1.739.849,83 496.609,36 22,21 

2009 1.853.200,63 1.339.992,45 513.208,18 27,69 

2010 3.007.739,11 2.163.948,00 843.791,11 28,05 

Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 
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Grafico 05 - Representacao de economia obtida em reais (R$) na modalidade pregao nas 
aquisiooes de produtos e contratacao de servicos 2005/2010 

ECONOMIA DO PREGAO ELETRONICO 
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Fonte: Dados de pesquisa, 2011. 

Finalizando a analise dos resultados sobre o pregao eletronico, o que mais 

se destaca nao e o numero de certames e nem os valores despendidos, e sim a 

economia gerada pela sua utilizacao. Conforme o Grafico 05 mostra que, o valor de 

referenda ou (valor estimado) so no ano de 2010 foi de R$ 3.007.739,11 e o valor 

homologado ou (valor contratado) foi de R$ 2.163.948,00. Assim, obteve uma 

economia de R$ 843.791,11, o que significa uma reducao de 28% em relacao aos 

valores inicialmente cotados. 

Essa reducao nos custos e bastante significativa, entretanto, nao representa 

necessariamente, a economia real. Isso porque o valor de referenda e calculado 

com base nas pesquisas de mercado realizadas pelo orgao mediante solicitacoes de 

orgamento feitas as empresas. Esse orcamento, muitas vezes, e superestimado, 

pois as empresas fornecem valores incompativeis com os de mercado. Assim 

sendo, o valor da media apurada podera sofrer variagao ocasionando menor ganho 

ou ate mesmo prejufzo em determinado certame licitatorio. 

Apesar disso, sabe-se que ha uma economia efetiva com a utilizacao do 

pregao eletronico, tanto e que se tornou obrigatorio nas contratacoes publicas para 

bens e servicos. 

Diante de todo o exposto, inegavelmente, o instituto do pregao eletronico 

trouxe inumeras vantagens para as licitacoes realizadas pelo IFPB - Campus Sousa. 

Enfatiza-se como melhor vantagem a possibilidade de maior competicao, 

ocasionada pelo aumento da publicidade. Outro fator que merece destaque e a 

transparencia, pois se constitui num fenomeno de participacao dos cidadaos no 
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controle dos gastos publicos. Tem-se, ainda, como beneficios: o baixo custo 

operacional com impressoes de editais, publicagoes de editais, devido a 

informatizagao de todo processo; a possibilidade de negociar com os fornecedores; 

agilidade no processo; comodidade para os participantes e reducao do tempo 

processual. Ressalta-se a economicidade obtida pela redugao dos precos de 

bens/servicos, influenciada por varios fatores como flexibilidade no valor da 

proposta, inclusive a possibilidade de negociar descontos adicionais apos a 

conclusao da disputa; desconhecimento dos concorrentes entre si, tendo em vista 

que o sistema nao permite uma possivel combinagao de pregos; a redugao dos 

custos operacionais dos proprios licitantes que nao precisam, por exemplo, deslocar-

se para participar do certame e maior numero de participantes, proporcionando uma 

diversidade de fornecedores o que antes do implemento do pregao, esse numero 

era bastante reduzido, comparado as demais modalidades de licitagao. 

Pode-se apontar como vantagem do pregao do IFPB do Campus Sousa a 

composigao da portaria para pregoeiro e a equipe de apoio, que atualmente, e 

constituida de servidores que possuem formagoes academicas em ciencias 

contabeis e direito, como tambem, curso de capacitagao na area de licitagoes 

publicas. Nesse sentido, pode-se afirmar que os agentes administrativos envolvidos 

tern condigoes necessarias e conhecimento para atuar de forma competente zelando 

pela lisura e respeitabilidade do procedimento. 

O pregao eletronico apresenta algumas desvantagens, pautando-se em 

dificuldade de apresentacao de amostras do que esta se adquirindo, se necessarias, 

quando se tratar de participantes fora do Estado; conduta negativa da participante 

que se da por lance inexequivel para por fim a competigao, justificando como lance 

errado e pedindo para desconsidera-lo, ou ainda, negociar urn produto e no 

momento da entrega, fornecer outro; o nao cumprimento da entrega dos 

bens/servigos no prazo estipulado e, por fim, a baixa de qualidade de alguns bens 

que esta diretamente relacionada aos seguintes fatores: reducao consideravel dos 

pregos, a ausencia de tecnicos que acompanhem as sessoes realizadas via pregao 

eletronico e o distanciamento entre o orgao e as empresas fornecedoras. 
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6 CONSIDERAQOES FINAIS 

A presente pesquisa teve como objetivo principal identificar as vantagens e 

desvantagens do pregao eletronico como ferramenta administrativa no processo de 

licitagao no IFPB Campus Sousa. Assim, abrangendo a norma geral e os resultados 

demonstrados, os objetivos inicialmente propostos nessa discussao foram 

alcangados. 

De forma sucinta, define-se licitagao como sendo urn procedimento 

administrativo pelo qual a administragao seleciona a oferta mais vantajosa e que 

melhor atenda a celebragao do contrato de seu interesse. Nesta ordem, tem-se 

como objeto da licitagao a obra, o servigo, a alienagao, a compra, a permissao, a 

concessao e a locagao que serao contratados com terceiros, sendo as licitagoes e 

as contratagoes publicas regidas pela lei geral n° 8.666, de 21 de junho de 1993. A 

licitagao e composta por duas fases, a primeira e em fungao dos participantes do 

processo e a segunda, destina-se a verificagao das propostas, enquanto que, no 

pregao eletronico ocorre a inversao dessas fases, classificam-se inicialmente as 

propostas, para entao, promover a verificagao apenas da documentagao do licitante 

que ofereceu o menor prego. Essa inovagao traz, sem duvida, maior rapidez ao 

processo licitatorio. 

Com o intuito de contextualizar o tema do estudo, foi-se necessario proceder 

a abordagem das diversas normas juridicas e dos fatos que estiveram diretamente 

relacionados a adogao da nova modalidade de licitagao, o pregao, no direito patrio. 

A medida provisoria n° 2.026, de 04 de maio de 2000 institucionalizou o 

pregao apenas para a Uniao, ficando expressamente excluidos os estados, Distrito 

Federal e municipios, o que gerou muitas discussoes doutrinarias teoricas. A 

referida medida provisoria foi modificada varias vezes, e somente no ano de 2002 e 

que foi convertida em lei, expandindo a utilizagao da modalidade pregao do ambito 

federal, para tambem as administragoes estatais, municipals e do distrito federal. 

Embora o pregao seja normatizado pela lei n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, de acordo com o artigo 9° da referida lei, aplicam-se subsidiariamente as 

regras da lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993 para regular essa modalidade, visto 

que essa nova legislagao nao abrangeu os varios aspectos pertinentes ao 

procedimento licitatorio como urn todo. 
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Segue, em sintese, a evolugao das leg is la tes pertinentes a modalidade 

pregao que foi, inicialmente, instituida pela medida provisoria n° 2.026, de 04 de 

maio de 2000, reeditada por diversas vezes. O decreto n° 3.555, de 08 de agosto de 

2000, regulamentou o pregao presencial. Nesta sequencia, o decreto n° 3.697, de 21 

de dezembro de 2000, regulamentou o pregao eletronico. Ultima edigao da medida 

provisoria n° 2.182-18, de 23 de agosto de 2001, com validade de urn ano, foi 

convertida na lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. O decreto n° 5.450, de 31 de 

maio de 2005, revogou o decreto n° 3.697, de 21 de dezembro de 2000, 

regulamentando e tornando obrigatorio o pregao, preferencialmente na forma 

eletronica. O decreto n° 5.504 de 05 de maio de 2005, estabeleceu a utilizagao do 

pregao eletronico nas contratagoes de bens e servigos comuns. 

Por efetuar-se via internet aliado a simplificagao do seu procedimento com 

prazos menores e para qualquer valor de contratagao, o pregao eletronico, tornou-se 

uma modalidade mais eficaz em razao da celeridade proveniente da 

desburocratizagao de seus atos; mais economico devido a ampliagao do universo 

dos concorrentes, proporcionando maior competitividade; alem da transparencia 

inerente a publicidade que se acentua em fungao do acompanhamento e 

fiscalizagao por parte de qualquer pessoa, favorecendo o exercicio da cidadania. 

De modo geral, a Administragao Publica com a adogao do pregao eletronico 

passou a ser considerada de maneira mais positiva pelas empresas e pela 

sociedade, uma vez que privilegia a transparencia e maior fiscalizagao dos gastos 

de recursos publicos reduzindo, significativamente, os casos de corrupgao, 

envoivendo os certames licitatorios. E, portanto, uma conquista democratica de 

direito, que enseja, sobretudo, transparencia, economia e a efetivagao da cidadania, 

contribuindo para a diminuigao da corrupgao e melhoria do gerenciamento da 

maquina administrativa. 

O pregao eletronico e urn instrumento, atualmente, indispensavel ao gestor 

publico, direciona para uma modernizagao do sistema de licitacao, conferindo a 

Administragao Publica, notadamente, o meio mais eficiente para contratar, por 

garantir a utilizagao dos principios norteadores e alcancar a proposta mais 

vantajosa, tendo em vista o atendimento da satisfagao dos interesses 

governamentais diante dos anseios sociais. 

Em relagao a analise da utilizagao do pregao eletronico pelo IFPB - Campus 

Sousa, constata-se o grande sucesso obtido por essa modalidade de licitagao, como 
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se observou, so no ano de 2010 a economia proporcionada foi de 28%, levando em 

consideragao os valores inicialmente propostos no termo de referenda, constante do 

edital de licitagao, somando-se a outros aspectos vantajosos como: ampliagao da 

disputa entre os fornecedores; a redugao do prazo para contratar; redugao geral dos 

custos, por meio da otimizagao dos recursos humanos e financeiros; maior 

celeridade do processo licitatorio, dada a redugao do rito burocratico processual. 

Com isso, percebeu-se que o pregao esta dando uma nova dinamica as compras, 

trazendo rapidez e eficiencia nas contratagoes. 

As desvantagens encontradas, se comparadas aos inumeros beneficios 

trazidos pelo uso do pregao, tornam-se praticamente irrelevantes, mas devem ser 

consideradas para implementagao de medidas administrativas, ja que as 

desvantagens estao ligadas a baixa qualidade de alguns produtos, descumprimento 

com os prazos de entrega e fornecimento do produto diverso do licitado. 

Por todo exposto, conclui-se com fundamento na analise dos dados que o 

advento do pregao eletronico trouxe enormes vantagens para o IFPB Campus 

Sousa. Pode-se dizer, inclusive, que as vantagens sao, consideravelmente, 

superiores as dificuldades e deficiencias encontradas. Assim, as experiencias 

advindas do recente historico de sua utilizagao e com base nos resultados apurados 

denotam, de forma incontestavel, a eficiencia desse novo instituto, como meio de 

licitar perante as demais modalidades. 
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