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1 INTRODUCAO 

1.1 APRESENTA<;AO 

Desde antigamente a preocupac;ao com os gastos publicos e continua, e a 

elaborac;ao do orc;amento do que seria gasto ao Iongo dos anos se fez cada vez 

mais necessaria. Com a promulgac;ao da Constituic;ao Federal de 1988 

especificamente no seu artigo 37, inciso XXI, e que se elevou a posic;ao de Principia 

Constitucional a realizac;ao de licitac;oes publicas precedendo todos os contratos 

administrativos, ressalvados apenas os casos previstos em legislac;ao especificas. 

A licitac;ao possui certos principios juridicos que se encontram referidos em 

varios dispositivos da Lei Nacional de Licitac;ao e Contrato n. 0 8.666 de 21 de junho 

de 1993, por serem de observancia obrigat6ria, sao eles: principia da legalidade, da 

impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade 

administrativa, da vinculac;ao ao instrumento convocat6rio e do julgamento objetivo. 

Assim como os principios, a licitac;ao tern suas modalidades, como: concorrencia, 

tomada de prec;os, convite, concurso, leilao e pregao. Os ditames legais sugerem 

requisites pre-fixados para que se defina qual a modalidade ou o tipo a ser aplicado 

no certame licitat6rio, obedecendo a analise de fatores como qualidade, rendimento, 

prec;o, tecnica a ser empregada, prazo previsto, entre outros, que conjugados ou 

isoladamente, determinarao as empresas habilitadas ou aptas a contratar com a 

Administrac;ao Publica. 

Atualmente a situac;ao ja caminha para um gerenciamento de licitac;oes, feito 

quase todo na sua totalidade por intermedio de meios de comunicac;ao a distancia, 

obtendo grandes vantagens econ6micas. 

0 Diario Oficial da Uniao, na mesma data em que publicou a Lei da 

Responsabilidade Fiscal (Lei Complementar n° 101, de 4 de maio 2000), noticia 

tambem em simultaneidade, a alterac;ao da Lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993 pela 

Medida Provis6ria n° 2.026, de 4 de maio de 2000, posteriormente renumerada para 

no 2.182, ate sua reedic;ao de numero dezoito, em 23 de agosto de 2001. 
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A grande evoluc;ao nas licitac;oes refere-se a modalidade de licitac;ao 

denominada pregao, que foi instituida pela Lei Federal n° 10.520, de 17 de julho de 

2002, para aquisic;ao de bens e servic;os declarados pela Administrac;ao como 

comuns, assim considerados aqueles de uso e necessidade corriqueiras, continuos, 

disponivel no mercado. Depois pelo Decreto n° 5.450, de 31 de maio de 2005, 

tornando obrigat6ria a realizac;ao por todos os 6rgaos da Administrac;ao Publica 

Federal em sua forma eletr6nica, sendo que o desvio dessa regra necessita de 

justificativa. E dentro deste contexto que foi definido o problema de pesquisa a ser 

estudado: Qual a importancia da licitac;ao atraves do pregao eletr6nico na 

Administrac;ao Publica? 

A nova lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, institui o 

Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte, beneficiando

as por ser um processo mais simples e barato, onde facilitou o acesso das empresas 

no mercado das compras publicas. 

1.2 OBJETIVOS 

1.2.1 Objetivo Geral 

Descrever e analisar a importancia da licitac;ao atraves do pregao eletr6nico 

na Administrac;ao Publica, que procure mostrar as mudanc;as decorrentes, dessa 

nova forma de gerenciamento de licitac;oes. 

1.2.2 Objetivos Especificos 

1. Analisar o conceito, os principios e as modalidades de licitac;ao prevista na 

lei 8.666, de 21 de junho de 1993. 

2. Demonstrar a nova modalidade de licitac;ao denominada pregao prevista na 

lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002. 
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3. Analisar o Decreta n° 5.450, de 31 de maio de 2005, que instituiu o pregao 

eletronico. 

4. Demonstrar as vantagens do pregao eletronico. 

5. Analisar a nova lei complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, que 

instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e da Empresa de Pequeno Porte. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

Este projeto procura direcionar seus estudos no sentido de compreender a 

licitagao, seus principios e modalidades e as mudangas pelas quais ela passou 

desde a criagao da Lei de Licitagoes e Contratos Publicos n° 8.666, de 21 de junho 

de 1993, ate a Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, que instituiu o 

Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte. 

0 tema em questao e de interesse geral e vern demonstrando a sua 

grandiosidade atraves do crescimento das aquisigoes do Governo Federal, par meio 

do novo gerenciamento de licitagoes, o pregao eletronico. Este funciona como um 

leilao reverse no qual a disputa ocorre com o envio sucessivo de lances pela 

internet. 0 vencedor e aquele que oferecer o menor prego. 

No dia 29 de janeiro de 2008 o Governo Federal divulgou atraves do site do 

Ministerio do Planejamento, Orgamento e Gestae a noticia: 

A participac;ao do pregao eletronico correspondeu a 69,4% do valor das licitac;oes de bens e 
servic;os comuns que alcanc;aram R$ 23,7 bilhoes no ana passado que envolveu 35.676 
processes de compras- 74% do total. E a maior participac;ao dessa modalidade nos ultimos 
seis anos, com um crescimento da ordem de 26.553% em valores, e de 8.394 % em numero 
de processes, com relac;ao a 2002. Naquele ana o pregao eletronico representou apenas 
0,8% do valor licitado pelo Governo Federal. (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 
OR<;AMENTO E GESTAO, 2008) 

Esse aumento do crescimento das licitagoes par meio do pregao eletronico 

ocorreu ap6s a publicagao do Decreta 5.450, de 31 de maio de 2005, que tornou 

obrigat6rio o usa deste, nas aquisigoes do Governo Federal. Os bens e servigos 

comuns, que podem ser definidos sendo aqueles com especificagao amplamente 
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reconhecida pelo mercado como: mobiliarios, combustfveis, materiais de escrit6rio, 

equipamentos medicos e servigos de limpeza, entre outros. 

Com a criagao da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006, 

ficou mais facil para as microempresas e empresas de pequeno porte, participarem 

do pregao eletronico, onde foram criadas inumeras vantagens para que estas, 

possam licitar e terem mais competitividade perante as grandes empresas. 
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2 LICITACAO, PRINCiPIOS E MODALIDADES 

2.1 LICITA<;AO 

De acordo com MEIRELLES (2006, p. 271 ), licitagao pode ser conceituada 

como "o procedimento administrativo mediante o qual a Administragao Publica 

seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse." 

De fato a licitagao nao e apenas urn ato, mas todo urn complexo 

procedimento administrativo atraves do qual a Administragao elege a proposta mais 

vantajosa ao seu interesse com vista a algum contrato que pretenda realizar. 

Visa propiciar iguais oportunidades aos que desejam contratar com o Poder 

Publico, dentro dos padr6es previamente estabelecidos pela administragao, e atua 

como fator de efici€mcia e moralidade nos neg6cios administrativos. 

Sendo assim, e necessaria licitar para que a Administragao Publica adquira 

ou alugue bens, contrate obras ou servigos, outorgue concess6es ou permiss6es 

atraves dos interessados que apresentarem as propostas mais vantajosas dentre as 

quais atendam o criteria de aceitabilidade estabelecido no edital, garantindo a 

igualdade entre os licitantes. 

A licitagao esta dividida em duas fases: interna e externa. A fase interna 

inicia-se com urn plano de estruturagao administrativa e financeira da Administragao. 

Ja a fase externa, a licitagao sera processada e julgada com observancia, no 

procedimento de abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a 
habilitagao dos licitantes e a sua avaliagao. 

2.2 PRINCiPIOS BASICOS DA LICITA<;AO 

Disp6em o artigo 3° da Lei 8.666 de 21 de junho de 1993 que: 

Art. 3°. A licitagao destina-se a garantir a observancia do princfpio constitucional da 
isonomia e a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administragao e sera processada 
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e julgada em estrita conformidade com os pnnc1p1os basicos da legalidade, da 
impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, 
da vinculac;ao ao instrumento convocat6rio, do julgamento objetivo e dos que sao correlatos. 

Principios basicos sao normas expressas ou implicitas, que servirao de 

diretrizes nos processos de contratagao e estao presentes em todas as etapas. 

Esses principios ajudam o profissional envolvido com licitagoes a trabalhar 

de forma pratica, principalmente aqueles que elaboram editais, julgam casas 

concretos e sofrem questionamento inesperados tanto dos licitantes quanta da 

propria entidade a que pertence. 

2.2.1 Principia da Legalidade 

De acordo com o BRASIL (2003, p. 15), "nos procedimentos de licitagao, 

esse principia vincula os licitantes e a Administragao Publica as regras estabelecidas 

nas normas e principios em vigor." 

A lei define as condigoes da atuagao dos agentes administrativos, 

estabelecendo a ordenagao dos atos a serem praticados e impondo condigoes 

excludentes de escolhas pessoais ou subjetivas. Desse modo nao pode prevalecer a 
vontade pessoal do administrador, pais a sua atuagao deve cumprir a· que a lei 

estabelece. 

Conforme o autor OLIVEIRA (2003, p. 11) afirma que o procedimento 

licitat6rio "e atividade administrativa formal e vinculada (que tern seu procedimento 

integralmente previsto na lei), toda e qualquer agao do administrador devera ater-se 

aos estritos limites prescritos na norma, nao havendo espago para quaisquer 

inovagoes." 

0 principia da legalidade, quando aplicado aos procedimentos de licitagao, 

vincula a Administragao Publica e os licitantes as regras estabelecidas. Sendo 

assim, a legalidade e a conformagao do ato com a norma juridica e tambem com a 

moral administrativa eo interesse comum. 
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0 descumprimento do principia da legalidade caracteriza o abuso de poder e 

0 desvio da finalidade administrativa, que e atender aos interesses gerais da 

populac;ao e nao aos seus pr6prios. 

2.2.2 Principia da lmpessoalidade 

Conforme TELLES (2000, p. 204), afirma que o principia impede 

"a ocorrencia de qualquer forma de discriminen, de privilegios, sem fundamento a luz 

do direito, a bern do proprio interesse publico." 

A administrac;ao publica deve proporcionar o tratamento a todos os 

cidadaos, abolida qualquer concessao de privilegio. Por isso, esse principia deve 

conduzir a elaborac;ao do ato convocat6rio, o qual impede o favoritismo de 

beneficios a determinados licitantes, ou afastem outros sem justificativas, em func;ao 

da vontade pessoal e subjetiva do julgador, salvo as expressamente previstas na lei 

ou no mesmo. 

Dessa maneira todo o comportamento da administrac;ao publica deve ser 

impessoal, onde o citado principia deve ser observado no andamento da realizac;ao 

do contrato, em que o administrador descontente com o licitante vencedor venha a 

causar-lhe dificuldades ao cumprimento de suas obrigac;oes, para que, de alguma 

forma, o fac;a desistir. 

Sendo assim o principia da impessoalidade deve manter uma posic;ao de 

neutralidade em relac;ao aos participantes, evitando que sejam causados prejuizos 

ou concedidos privilegios de forma particularizada e desproporcional ao previsto em 

lei. 

2.2.3 Principia da Moralidade 

0 autor OLIVEIRA (2003, p.12), afirma "que a conduta do administrador, 

ainda quando nao esteja integralmente delineada na Lei, deve sempre se pautar na 
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observancia dos valores juridicos basicos, bem como na etica e na moral arraigadas 

na sociedade." 

A moralidade possui elementos de valor, exigindo da Administrac;ao 

comportamento nao apenas licito, mas tambem segundo a moral, os bans costumes, 

as regras de boa administrac;ao, enfim as ideias comuns de honestidade. 

0 principia da moralidade e requisito fundamental da atividade publica, cuja 

ausencia ou distorc;ao conduz a nulidade do ato. 

2.2.4 Principia da lgualdade 

Segundo MUKAI (2000, p. 14), "o procedimento licitat6rio deve oferecer 

iguais oportunidades aqueles que estejam em iguais condic;oes de competir, de 

virem a ser contratados pela Administrac;ao." 

Esse principia garante a igualdade entre as licitantes. Nao podera haver de 

modo algum, qualquer forma de discriminac;ao entre os participantes que concorrem 

no certame. Alem disso, todos os interessados que oferec;am as condic;oes 

indispensaveis, deverao ter a oportunidade de disputar. Sendo assim, ha vedac;ao 

de existencia de clausula no edital que favorec;am alguns em detrimento de outros, 

bem como, e proibido qualquer julgamento tendencioso por parte da Administrac;ao 

Publica. 

0 nao cumprimento desse principia pode gerar a anulac;ao do edital au ate 

mesmo a licitac;ao, caracterizada pelo desvio de poder pela Administrac;ao Publica, 

quando esta viola a isonomia entre as participantes, favorecendo determinado 

concorrente sem que exista nenhum objetivo au vantagem de interesse publico. 

2.2.5 Principia da Publicidade 

Conforme apontamentos de JUSTEN FILHO (2005, p. 313) o principia da 

publicidade "visa a garantir a qualquer interessado as faculdades de participac;ao e 

de fiscalizac;ao dos atos da licitac;ao." 
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Este principia determina que a Administragao esta obrigada a publicar ou 

permitir que sejam publicos todos os seus atos, desde que nao esteja impedida em 

razao do fate ser protegido, par norma legal, pelo sigilo, ou quando for necessaria 

para a seguranga da sociedade ou do Estado. 

A publicidade e elemento essencial ao procedimento licitat6rio, constituindo

se em pre-requisite para a validade dos atos. Somente havera ausencia de 

publicidade, quando outros interesses publicos possam ser concretamente 

ofendidos, pais existem contratagoes que envolvem questoes sigilosas. 

Segundo os apontamentos de BRASIL (2003, p. 15), "qualquer interessado 

deve ter acesso as licitagoes publicas e seu centrale, mediante divulgagao dos atos 

praticados pelos administradores em todas as fases da licitagao." 

Desse modo o principia da publicidade visa garantir a todos os interessados 

a possibilidade de conhecerem, participarem e acompanharem o desenvolvimento 

da licitagao, bern como permitir a toda a sociedade fiscalizar os atos praticados nos 

certames. Este principia impoe a divulgagao das diversas fases da licitagao e faculta 

a qualquer interessado o acesso as licitagoes publicas e seu centrale, garantindo 

com isso o atendimento aos demais principios administrativos. A transparencia 

beneficia nao apenas os licitantes, mas tambem a qualquer cidadao. 

Sendo assim, o principia da publicidade e maier quanta maier for a 

competigao proporcionada pela modalidade de licitagao; e mais ampla possivel na 

concorrencia, em que o interesse da Administragaa e a de atrair maiar numera de 

licitantes, e se reduz aa minima no convite, em que a valor do contrato dispensa 

maier divulgagaa. 

2.2.6 Principia da Probidade Administrativa 

Para CARVALHO FILHO (2002, p. 202), esse principia "tern o sentido de 

hanestidade, boa-fe, moralidade par parte dos administradares." 

A probidade administrativa age em cansanancia com os valores, de modo a 

propiciar uma administragao de boa qualidade. 
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Ela exige que o administrador atue com honestidade para com licitantes, e 

com a propria Administragao e concorra para que sua atividade esteja de fato 

voltada para o interesse administrative, que e o de promover a selegao mais 

acertada possivel. 

Esse principia constitui-se no dever de que toda agao administrativa possui 

em sua composigao a integridade da agao e a nobreza de seus resultados. 

2.2.7 Principia da Vinculagao ao lnstrumento Convocat6rio 

Segundo CARLIN (2005, p. 155), o principia da vinculagao ao instrumento 

convocat6rio "abrange a Administra<;ao Publica e aos licitantes e tern como objetivo 

resguardar a seguran<;a juridica atraves da manutengao das regras estabelecidas 

inicialmente ate final contratagao." 

E o principia que torna obrigat6ria a vinculagao do julgamento da licita<;ao 

as normas e condi<;oes estabelecidas no edital ou na carta-convite, onde os 

interessados apresentaram suas propostas com base nesses elementos. Ap6s 

iniciado o procedimento licitat6rio, nao se pode criar novos criterios diferenciados 

daqueles estabelecidos no mesmo. Desse modo, nada poderc~ ser criado ou feito 

sem que haja previsao. 

As regras do certame, durante todo o procedimento sao inalteraveis. A 

Administragao devera invalida-lo e reabri-lo em novo padrao, caso verifique, sua 

inviabilidade no decorrer da licitagao. Ao revelar-se, falho ou inadequado, o edital ou 

convite podera ser corrigido a tempo, atraves de aditamento ou expedigao de urn 

novo, sempre com republicagao e reabertura de prazo, desde que a altera<;ao, afete 

a elaboragao das propostas. 

Sendo assim a norma esclarece que serao desclassificadas as propostas 

que nao atendam as exigemcias do ato convocat6rio da licitagao. 
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2.2.8 Princfpio do Julgamento Objetivo 

Para TELLES (2000, p. 212), "pressupoe tal principia a prefixagao, no edital, 

de criterios de julgamento de forma clara e inequivoca, que nao venham a suscitar 

qualquer duvida." 

Deve ser urn julgamento livre de interesses pessoais ou particulares; isento 

de influencias e opinioes alheias aos criterios de analise e apreciagao definidos no 

ato convocat6rio. Onde a objetividade absoluta, s6 se pode garantir previamente nos 

certames decididos unicamente pelo prego. E aquele que nao comporta duvida na 

interpretagao do contexto licitat6rio e pelo qual a Administragao tomou determinada 

decisao. 

Sendo assim, este principia estabelece que no julgamento da habilitagao ou 

das propostas, deve ser considerado somente o que esta indicado no edital, onde o 

administrador nao pode afastar-se das regras estabelecidas no ato convocat6rio e 

realizar julgamento baseado no seu entendimento pessoal. 

Quando entra em causa qualidade, tecnica, rendimento nem sempre sera 

possivel atingir a objetividade, pois quando os bens ou servigos sao estabelecidos 

nestes atributos e a prioridade de urn ou de outro, dependem de apreciagoes 

irredutiveis a urn plano excludente de opinioes pessoais. 

2.3 MODALIDADES DE LICITA<;AO 

De acordo com a Lei n. 0 8.666 de 21 de junho de 1993 que preve em seu 

artigo 22 e seus paragrafos cinco modalidades de licitagao, que sao a concorrencia, 

a tomada de pregos, o convite, o concurso e o leilao. 

Art. 22. Sao modalidades de licitagao: 

I - concorrencia; 

II - tomada de pregos; 

Ill - convite; 

IV- concurso; 

V-leilao. 



12 

A principal diferenga entre as modalidades concorrencia, tomada de pregos 

e convite, e o valor a que se destinam contratar e a fase de habilitagao. 

Na concorrencia e utilizada para o caso de valores mais elevados. Ja na 

tomada de pregos e prevista para neg6cios de vulto medio, enquanto no convite se 

destina a aquisigao de contratos de pequeno valor. 

A fase, em que se analisa a pessoa do proponente, e nao a proposta e 

preliminar na concorrencia, isto e, antecede o julgamento, mas e posterior a abertura 

do processo seletivo. Ja na tomada de pregos, a habilitagao e previa, anterior a 

propria abertura da licitagao, por ocasiao do cadastramento, onde e admitida a 

participagao, de licitantes nao cadastrados, cometendo a comissao de licitagao a 

fungao de receber a documentagao exigida para o cadastramento. 

No convite, a habilitagao e presumida ou dispensada, isto e, entende-se que 

a Administragao, se nao demandou documentos, tenha convidado candidates 

idoneos, que preencham os requisites para a habilitagao. 

As modalidades de licitagao tern caracteristicas pr6prias, destinando-se a 

determinados tipos de contratagao. Entao antes de realizar qualquer licitagao a 

entidade precisa conhecer as modalidades existentes, como tambem os tipos de 

licitagoes instituidos pela lei, para, enquadrando-a devidamente desde o edital, dar

lhe a execugao eo tratamento correspondente. 

2.3.1 Concorrencia 

Conforme os apontamentos do autor OLIVEIRA (2003, p. 17) "e a 

modalidade que pressupoe a publicidade mais ampla e que permite a participagao 

de quaisquer interessados que atendam as exigencias de habilitagao fixadas no 

edital, comprovando possuir a qualificagao necessaria a execugao do seu objetivo." 

A concorrencia e apropriada para os contratos de grande valor, nao exigindo 

registro previo ou cadastro dos interessados. Ela se realiza com ampla publicidade 

para assegurar a participagao de quaisquer licitantes que satisfagam as condigoes 

prescritas em edital, que deve ser publicado com, no minimo, trinta dias de intervalo 

entre a publicagao e o recebimento das propostas. 
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0 Governo Federal divulgou por meio da noticia no site do Ministerio do 

Planejamento, Orgamento e Gestao, no dia 29 de janeiro de 2008, que no ana de 

2007 "depois do pregao eletronico, a segunda modalidade licitat6ria mais utilizada foi 

a concorn3ncia com uma participagao de quase R$ 4 bilhoes - 16,8% das 

licitagoes." (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, OR<;AMENTO E GESTAO, 2008) 

A concorrencia e utilizada nos seguintes casas: compra e alienagao de bens 

e im6veis para quais nao tenha sido adotada a modalidade leilao; concessoes de 

direito real de uso, servigo ou obra publica; licitagoes internacionais, onde esta 

ultima e usada com intuito de contratagoes vultosas, ou de produtos especificos, 

para quais sejam insuficiente o mercado interno. 

2.3.2 Tomada de Pregos 

De acordo com o § 2° do artigo 22 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993 

que: "§ 2° A tomada de prego e a modalidade de licitagao entre interessados 

devidamente cadastrados ou que atenderem a todas as condigoes exigidas para 

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

observada a necessaria qualificagao." 

E realizada entre licitantes devidamente cadastrados ou que atenderam as 

exigencias de documentagao para habilitagao, feitas pelo edital. 

A grande caracteristica dessa modalidade, que a distingue da concorrencia e 

a existencia de habilitagao previa dos licitantes, atraves dos registros cadastrais. Esses 

cadastros sao registros dos fornecedores de bens, executores de obras e servigos que 

ali se inscreveram, mantidos por 6rgaos e entidades administrativas que 

frequentemente realizam licitagoes. Tambem outra diferenga existente entre a tomada 

de pregos e a concorrencia e o prazo de antecedencia na publicagao do edital, que e 

de quinze dias. 

Um aspecto importante a ser salientado e que os interessados ainda nao 

cadastrados poderao apresentar sua documentagao ate terceiro dia anterior a data 

prevista para o recebimento das propostas. 
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Esse procedimento de analise da documentagao devera ser agilizado pela 

comissao pertinente, a fim de que as empresas nao participem em condigoes de 

cadastramento passiveis de serem revistas, causando prejuizos a licitagao. Caso 

necessaria a Administragao devera, inclusive, suspender a data de abertura da 

licitagao com o objetivo de concluir essa analise. Pais se houver a continuagao da 

licitagao e a empresa que se sagrar vencedora nao obtiver o cadastramento 

pretendido, mesmo ap6s os recursos cabiveis, todos os atos da licitagao deverao ser 

revistos para a selegao de um novo vencedor. 0 que demandara um tempo muito 

grande, prejudicando as atividades da comissao e do 6rgao que solicitou a 

contratagao. 

2.3.3 Convite 

Segundo JUSTEN FILHO (2005, p. 198), "o convite e o procedimento mais 

simplificado dentre as modalidades comuns de licitagao. Preve-se a faculdade de a 

Administragao escolher potenciais interessados em participar da licitagao." 

0 convite e a modalidade de licitagao mais simples, destinada as 

contratagoes de pequeno valor, feita a tres interessados do ramo, devidamente 

qualificados, registrados ou nao, que sao escolhidos e convidados pela unidade 

administrativa, para apresentar suas propostas. 

A lei nao exige a publicagao do edital, ja que a convocagao se faz por 

escrito, com antecedencia de cinco dias uteis, por meio da chamada carta-convite. 

Tambem podem participar da modalidade outros interessados, desde que 

cadastrados e manifestem seu interesse com antecedencia de ate vinte quatro horas 

da apresentagao das propostas. A habilitagao dos licitantes s6 e obrigat6ria para 

aqueles que se apresentarem sem terem sidos convidados pela Administragao. 

0 simples fato de apresentarem menos do que tres interessados nao e 

suficiente, para determinar a repetigao do convite. Pelo contrario, sera possivel 

prosseguir na licitagao se ficar demonstrado desinteresse dos licitantes convidados. 
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Nao se obtendo esse numero legal de propostas aptas a selegao impoe-se a 

repetigao do ato, com a convocagao de outros possiveis interessados, de modo a 

garantir a legitimidade do certame. 

2.3.4 Concurso 

Nas palavras de MUKAI (2000, p. 42), o concurso e "realizado, entre 

quaisquer interessados, para escolha de trabalho tecnico, cientifico ou artistico, com 

a instituigao de pn§mios ou remuneragao aos vencedores, por meio de criterios de 

julgamento constantes do edital, publicados na imprensa oficial com antecedencia 

de 45 (quarenta e cinco) dias." 

0 prazo minima exigido por lei para a divulgagao dos editais de concurso 

sera de quarenta e cinco dias. No entanto, cabera a Administragao estender esse 

prazo, se necessaria, em razao da complexidade do trabalho exigido, a fim de que 

nao haja prejuizo aos licitantes. 

0 julgamento e feito por uma comissao especial, integrada por pessoas com 

urn grande conhecimento da. materia, sejam ou nao servidores publicos. Esse 

julgamento sera realizado com base nos criterios fixados pelo regulamento do 

concurso. 

E usual no concurso, que a habilitagao seja remetida a momenta posterior 

ao julgamento. Para evitar o constrangimento dos participantes que nao foram 

premiados ou eventual influencia sabre os julgadores, o ato convocat6rio pode 

prever formas de anonimato para participagao. 

De acordo com CARVALHO FILHO (2002, p. 219), a remuneragao ou o 

premia "s6 poderao ser pagos se o autor do projeto ceder a Administragao os 

direitos patrimoniais a ele relatives e a ela permitir a utilizagao, de acordo com sua 

conveniencia, na forma do que estabelecer o regulamento ou ajuste para a 

elaboragao deste." 

No concurso ha instituigao de premia ou remuneragao aos vencedores, que 

nao possuira urn carater de pagamento aos servigos prestados, e sim de incentive, 

sendo que o pagamento do premia ou remuneragao estara condicionado a que o 
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autor do projeto ceda os direitos relatives ao seu trabalho a Administra9ao, que 

podera utiliza-lo para o fim previsto nas condi96es da licita9ao. 

2.3.5 Leilao 

Conforme artigo 22, § 5° da lei n° 8.666 de 21 de junho de 1993: ''§ 5° Leilao 

e a modalidade de licita9ao entre quaisquer interessados para a venda de bens 

m6veis inserviveis para a Administra9ao ou de produtos legalmente apreendidos ou 

penhorados, ou para a aliena9ao de bens im6veis prevista no art. 19, a quem 

oferecer o maior lance, igual ou superior ao valor da avalia9ao." 

0 leilao nao e conduzido por uma comissao de licita9ao, mas por urn 

servidor designado especialmente para essa fun9ao. 

Para participar dessa modalidade, o cadastramento deve ser realizado com 

antecedencia ou na propria sessao na qual sera realizado o leilao. 

Antes do leilao, devem os bens ser previamente avaliados, constando no 

edital o pre9o minima a ser ofertado. 

Devera ser realizado preferencialmente no local em que os bens estao 

recolhidos, a fim de facilitar a sua identifica9ao e a pronta entrega aos compradores. 

E necessaria que o edital descreva os bens, possibilitando sua perfeita identifica9ao. 

Deve, alem disso, indicar o local onde se encontram, possibilitando o exame por 

parte dos interessados. 0 dia, horario e local do pregao sao especificados tambem 

pelo instrumento convocat6rio. 

Os lances no leilao deverao ser verbais, configurando uma disputa publica 

entre os licitantes, enquanto durar o leilao. Aquele que, ao final, oferecer maior 

lance, de valor igual ou superior ao avaliado previamente, arremata o objeto da 

licita9ao. 

Para o leilao, nao se exige qualquer tipo de habilita9ao previa dos ofertantes, 

tendo em vista que a venda e feita a vista ou em curta prazo. Ma se houver 

parcelamento do valor, sera exigido pagamento imediato de urn percentual minima 

de cinco por cento do pre9o total, que servira de garantia do cumprimento da 

obriga9ao assumida. 
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3 PREGAO 

3.1 CONCEITO 

De acordo com a Lei Federal n°. 10.502, de 17 de julho de 2002 que foi 

instituida no ambito da Uniao, Estados, Distrito Federal e Municipios, nos termos do 

artigo 37, inciso XXI, da Constituic;ao Federal, modalidade de licitac;ao denominada 

pregao, para aquisic;ao de bens e servic;os comuns, on de prescreve no seu artigo 1 o 

e paragrafo unico que: 

Art. 1° Para aquisi<;ao de bens e servi<;os comuns, pod era ser adotada a licita<;ao na 
modalidade de pregao, que sera regida por esta Lei. 

Paragrafo unico. Consideram-se bens e servi<;os comuns, para os fins e efeitos deste artigo, 
aqueles cujos padroes de desempenho e qualidade possam ser objetivamente definidos 
pelo edital, por meio de especifica<;oes usuais no mercado. 

0 pregao e utilizado para aquisic;ao de bens e servic;os comuns pela Uniao, 

Estados, Distrito Federal e Municipios, sendo que a disputa e feita por meio de 

propostas e lances em sessao publica. 

No pregao ha duas fases a interna e a externa. Na primeira, que em quase 

nada difere das outras modalidades, deve-se justificar a necessidade da 

contratac;ao, definindo o objeto do certame e estabelecendo as exigencias de 

habilitac;ao, criterios de aceitac;ao de propostas, clausulas gerais do contrato, 

sanc;oes pelo inadimplemento, dentre outras. Ainda nessa fase, a autoridade 

competente designa o pregoeiro, que tern por competencia a conduc;ao da licitac;ao, 

recebendo propostas e lances, analisando a aceitabilidade e procedendo a 

classificac;ao. 

A fase externa do pregao compreende, inicialmente, a divulgac;ao, mediante 

publicac;ao de avisos no Diario Oficial da Uniao e em jornais de grande circulac;ao, 

sendo ainda facultado a veiculac;ao de informac;ao por meio eletronico. Nesse 

instrumento de aviso, fixa-se uma data para a realizac;ao da sessao publica, na qual 
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deverao comparecer todos os interessados, munidos dos envelopes de propostas e 

documentos relatives a habilita<;ao. 

Para participar do pregao os interessados devem comparecer no dia, hora e 

local previstos, diretamente ou por intermedio de seus representantes legais, que 

deverao identificar-se e comprovar estarem investidos dos poderes exigidos para a 

formula<;ao de propostas e participa<;ao na sessao publica. 

As retinas de credenciamento sao executadas pela equipe de apoio antes da 

abertura, quando sao verificadas as credenciais de todos os presentes e declarada 

aberta a sessao pelo pregoeiro, que devera transcorrer de forma ininterrupta ate o 

encerramento dos trabalhos. 

Segundo MOTTA (2004, p. 50) o pregoeiro, "presume-se que seja capaz de 

presidir uma assembleia; incentivar a participa<;ao; organizar as interven<;oes; velar 

pela lisura e respeitabilidade de todo o procedimento." 

Novidade da recente modalidade licitat6ria, o pregoeiro substitui as 

comissoes de licita<;ao previstas na Lei n. 0 8.666, de 21 de junho de 1993, sendo 

requisite para realizar tal fun<;ao ser servidor que tenha realizado capacita<;ao 

especlfica. 

Exige-se deste a aten<;ao aos princlpios basicos que orientam toda 

atividade, dentre estes aqueles inscritos no artigo 37 da Constitui<;ao Federal. E 
necessaria que o pregoeiro atue com competencia e eficiencia, condi<;ao que e por 

lei, atribuida a ele. 

Em rela<;ao a equipe de apoio, mesmo nao tendo as mesmas atribui<;oes do 

pregoeiro, nao estarao isentos de responsabiliza<;ao, portanto, terao estes o dever 

de comunicar irregularidades que tenham conhecimento, nao o fazendo respondem 

por omissao. 0 envolvimento em algum dano causado a Administra<;ao importara 

em dever de responsabiliza<;ao, como o pregoeiro. 

A modalidade pregao preve a aplica<;ao, tao somente, da licita<;ao de tipo 

menor pre<;o, que define como vencedor o licitante que apresentar a proposta mais 

vantajosa para a Administra<;ao Publica. 

Os bens e servi<;os comuns, assim entendidos aqueles cujo padrao de 

desempenho e qualidade que possa ser definido no edital, independentemente do 

valor da contrata<;ao, onde caracteriza<;ao traga elementos e criterios objetivos, de 

julgamento de rapida analise, porem criteriosa, avalia<;ao do produto ou servi<;o. 
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Apenas aqueles bens e servigos considerados comuns, de prateleira, disponfvel em 

varios estabelecimentos comerciais. Dessa forma os bens e servigos licitaveis por 

pregao, sao aqueles de especificagoes usuais e conhecidas no mercado. 

0 Poder Publico adquire por pregao: bens de informatica, equipamentos 

medico-hospitalares, odontol6gicos, de som, de seguranga e imagem, veiculo 

automotive entre outros. 

Nao cabe ao Pregao licitar: contratagoes e servigos de engenharia, locagoes 

imobiliarias, nas contratagoes de bens e servigos de informatica e automagao, com 

excegao de notebook, monitor de video e impressora, desde que fabricado no pais, 

com significado valor agregado. 

3.2 PROCEDIMENTO DO PREGAO 

"A mais peculiar caracteristica do procedimento do pregao e a inversao da 

ordem das fases de habilitagao e a classificagao." (OLIVEIRA, 2003, p. 91 ). 

E importante destacar como caracteristicas basicas dessa nova modalidade 

de licitagao as diferengas entre esta e as demais modalidades licitat6rias. 

Sao duas as diferengas importantes: Primeiro, a inversao das fases, vez que 

inicialmente julgam-se as propostas de pregos, para somente ap6s se apreciar a 

habilitagao, restrita apenas a analise da documentagao do licitante vencedor. Assim, 

previamente a apreciagao das propostas de prego analisa-se documento de 

declaragao do proprio licitante pelo qual afirma, sob a lei, preencher as condigoes de 

habilitagao, o que nao pressupoe estar habilitado a fornecer o bem ou servigo 

pretendido, fato que somente depois sera avaliado. 

Essa inversao das fases e entendida por alguns como a grande responsavel 

pela celeridade conferida ao procedimento, pelo fato de eliminar a avaliagao de 

muitos documentos, exatamente os daqueles que de inicio poucas chances tem de 

serem contratados, por nao terem ofertado o menor prego. 

A segunda grande diferen<;a, diz respeito ao procedimento da definigao do 

vencedor do certame. Ate entao, nas demais modalidades, as propostas eram 
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previamente definidas pelos licitantes, entregues em envelopes lacrados, para 

julgamento. 

No pregao, ha essa fase de entrega das propostas de preyos, as quais, 

contudo, nao contem os valores definitivos. Sao apenas valores que podem, ou nao, 

pre-qualificar os licitantes para a fase de lances, onde os pre9os serao novamente 

apresentados, porem mediante manifesta96es verbais, em sessao publica. 

Desse modo, ap6s abertos os envelopes de pre((os, o detentor do menor 

valor, bem como todos aqueles que estejam ate dez por cento acima desse 

montante, serao instados a participar da fase de lances verbais, ao final da qual 

vencera aquele que terminar como a proposta de melhor pre9o, desde que, 

posteriormente, seja considerado habilitado. 

Assim, o julgamento se da em duas etapas. Numa primeira, pre-qualifica 

aqueles que irao ofertar lances verbais; e, na segunda, o verdadeiro pregao, define

se o vencedor como sendo aquele que, ao termino dos lances, ofereceu o menor 

pre9o para o objeto licitado. 

3.3 PREGAO ELETRONICO 

0 Decreta n° 5.450, de 31 de maio de 2005, regulamentou o pregao, na 

forma eletronica, para aquisi9ao de bens e servi9os comuns: 

Art. 1Q A modalidade de licitagao pregao, na forma eletr6nica, de acordo com o disposto no 
§ 1 o do art. 2° da Lei n° 10.520, de 17 de julho de 2002, destina-se a aquisic;:ao de bens e 
servigos comuns, no ambito da Uniao, e submete-se ao regulamento estabelecido neste 
Decreta. 
Paragrafo unico. Subordinam-se ao disposto neste Decreta, alem dos 6rgaos da 
administragao publica federal direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundac;:oes 
publicas, as empresas publicas, as sociedades de economia mista e as demais entidades 
controladas direta ou indiretamente pela Uniao. 
Art. 2Q 0 pregao, na forma eletr6nica, como modalidade de licitagao do tipo menor pre<;o, 
realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servigos comuns for feita a 
distancia em sessao publica, por meio de sistema que promova a comunicac;:ao pela 
internet. 
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0 pregao eletronico trouxe urn grande avan<;o da atividade administrativa, 

pais traz celeridade ao processo e favorece participa<;ao de qualquer interessado 

que cumpra as exigencias do 6rgao licitante. 

E realizado a distancia em sessao publica, por meio de sistema eletronico 

que promova a comunica<;ao via eletronica. Por esse motivo, o 6rgao promotor da 

licita<;ao, e os interessados em participar do certame, terao que possuir uma infra

estrutura de informatica ligada a mesma. Desta forma o pregao eletronico sera 

conduzido pelo 6rgao ou entidade promotora, na rede mundial de computadores, e a 

escolha do provedor do sistema eletronico e prerrogativa, podendo assim 

desenvolver ou utilizar mediante convenio, o sistema informatizado para o 

processamento do pregao. 

Por a disputa ser realizada a distancia em sessao publica, toda e qualquer 

comunica<;ao entre pregoeiro e licitante deve ser feita de forma eletronica, a tim que 

todos os licitantes tenham conhecimento. E vetado o contato particular durante a 

sessao publica, por outro meio que nao seja o eletronico. Somente sera aceita a 

participa<;ao de licitantes previamente cadastrados e que possuam senha de acesso 

ao sistema. 

Os licitantes possuem urn prazo que antecede a abertura do pregao 

eletronico para enviar as propostas pela internet, onde todos os licitantes 

participarao da etapa de lances, independentemente do valor da proposta. 

Aberta a etapa competitiva, os licitantes poderao encaminhar lances 

exclusivamente por meio de sistema eletronico, sendo o licitante imediatamente 

informado do seu recebimento e respective horario de registro e valor. 

Em regra, a fase de lances do pregao eletronico obedece a urn tempo de 

trinta minutos, em que todos os licitantes poderao participar. Decorrido esse prazo, 

inicia-se automaticamente o periodo randomico (aleat6rio), que transcorrera ate 

trinta minutos, determinado pelo sistema eletronico, onde sera encerrada 

automaticamente a qualquer momenta a recep<;ao de lances. 

Ap6s o encerramento o pregoeiro podera encaminhar, pela internet, 

contraproposta ao licitante que tenha apresentado lance mais vantajoso, para que 

seja obtida melhor proposta. 

Concluida a etapa de lances sera verificada, a habilita<;ao do licitante que 

tenha oferecido o melhor pre<;o, conforme as exigencias contidas no edital. 
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Declarado o vencedor, qualquer licitante podera durante a sessao publica, 

manifestar sua intenc;ao de recorrer, quando sera concedido o prazo de tres dias 

para apresentarem as razoes de recurso. 

Nao havendo manifestac;ao de intenc;ao de recurso, o pregoeiro adjudicara o 

objeto da licitac;ao ao vencedor. A homologac;ao do processo licitat6rio e atribuic;ao 

exclusiva da autoridade competente. E imprescindivel a publicac;ao deste ato na 

imprensa oficial. 

Conforme a noticia divulgada no site do Ministerio do Planejamento, 

Orc;amento e Gestao, no dia 19 de janeiro de 2008, os bens mais contratados por 

pregao eletronico em 2007 foram: 

Equipamentos e artigos para uso medico, dentario e veterinario (18,5%), equipamentos para 
processamento de dados como softwares, acess6rios e equipamentos de suporte (13,2%) 
combustfveis, lubrificantes, oleos e ceras (12,5%), velculos (6,4%), instrumentos e 
equipamentos de laborat6rio (5,9%). 

Na sequencia aparecem materiais para constru<;:ao (3,9%), equipamentos para constru<;:ao, 
minera<;:ao, terraplenagem e manuten<;:ao de estradas (2,6%), equipamentos ferroviarios 
(2,4%), mobiliarios (2,3%), tecidos, couros, peles, aviamentos, barracas e bandeiras (1,9%), 
ferramentas manuais (1,8%), substancias e produtos qulmicos (1 ,8%), e publica<;:oes 
(1,6%). (MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, 2008) 

3.3.1 Vantagens do Pregao Eletronico 

De acordo com a noticia publicada no site do Ministerio do Planejamento, 

Orc;amento e Gestao, no dia 29 de janeiro de 2008, 

o Governo Federal economizou R$ 3,2 bilhoes com uso do pregao eletronico nas aquisi<;:oes 
de bens e servi<;:os em 2007. 0 ganho equivale a uma redu<;:ao de 16,3% obtida na 
contrata<;:ao de R$ 16,5 bilhoes por meio dessa modalidade de compra. Em 2006 a 
economia foi R$ 1,8 bilhao, equivalente a 14% dos R$ 11,1 bilhoes licitados. (MINISTERIO 
DO PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E GESTAO, 2008) 

Com o pregao eletronico, o governo passou a realizar compras e negociar 

com os fornecedores pela rede, num processo que vem aumentando a 

competitividade, permitindo que as aquisic;oes sejam feitas com uma maior 

economia de recursos, sem perder na qualidade dos bens e servic;os. Alem disso, o 

processo e publico, permitindo que o cidadao acompanhe em tempo real. Essa 
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informatizagao tornou possivel trazer maior transparencia e controle social para as 

compras governamentais. 

De fato o Pregao Eletronico e preponderante para o perfeito atendimento do 

principia da economicidade, uma vez, que viabiliza resultados satisfat6rios, com uma 

redugao significativa dos valores das ofertas, alem de propiciar maior agilidade as 

contratagoes, que, em regra, ocorrem com maior celeridade. 

Com a redugao do tempo de execugao, a rapidez do pregao eletronico 

resulta na contratagao satisfat6ria sem maiores burocracias. Por outro lado, nao ha a 

necessidade de impor requisitos mais severos para a habilitagao, por ser uma 

modalidade rapida e eficiente trazendo comodidade para os participantes e para a 

Administragao. 

3.4 COMPRASNET- 0 PORTAL DE COMPRAS DO GOVERNO FEDERAL 

Segundo o Decreto 5.450, de 31 de maio de 2005, preve em seu artigo 2° e 

seus paragrafos 4Q e 5Q: 

Art. 2~ 0 pregao, na forma eletronica, como modalidade de licitac;;ao do tipo menor prec;;o, 
realizar-se-a quando a disputa pelo fornecimento de bens ou servic;;os comuns for feita a 
distancia em sessao publica, por meio de sistema que promova a comunicac;;ao pela 
internet." 

§ 4Q 0 pregao, na forma eletronica, sera conduzido pelo 6rgao ou entidade promotora da 
licitac;;ao, com apoio tecnico e operacional da Secretaria de Logistica e Tecnologia da 
lnformac;;ao do Ministerio do Planejamento, Orc;;amento e Gestao, que atuara como provedor 
do sistema eletronico para os 6rgaos integrantes do Sistema de Servic;;os Gerais - SISG. 

§ 5Q A Secretaria de Logistica e Tecnologia da lnformac;;ao podera ceder o uso do seu 
sistema eletronico a 6rgao ou entidade dos Poderes da Uniao, Estados, Distrito Federal e 
Municfpios, mediante celebrac;;ao de termo de adesao. 

No portal COMPRASNET sao realizadas todas as contratagoes eletronicas 

do Governo Federal, com destaque para o pregao eletronico e a cotagao eletronica. 

Os empresarios e tambem pessoas fisicas que queiram participar dos 

pregoes eletronicos do Governo Federal devem se credenciar no portal 

COMPRASNET para obter a senha. Esses dados serao exigidos para a participagao 

nas licitagoes eletronicas. (COMPRASNET, 2008) 
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Por meio deste portal a sociedade pode acompanhar os pregoes em 

andamento, agendados e encerrados, no acesso livre do portal, e tambem todos as 

procedimentos relatives as licitagoes eletronicas, lances efetuados e propostas 

vencedoras, avisos de licitagoes, entre outros. 

3.5 BOLSAS DE MERCADORIAS 

Conforme a Lei N° 10.520, de 17 de julho de 2002, cita no seu artigo 2° e 

nos paragrafos 2° e 3° que: 

§ 2° Sera facultado, nos termos de regulamentos propnos da Uniao, Estados, Distrito 
Federal e Municfpios, a participa9ao de balsas de mercadorias no apoio tecnico e 
operacional aos 6rgaos e entidades promotores da modalidade de pregao, utilizando-se de 
recursos de tecnologia da informa9ao. 

§ 3° As balsas a que se referem o § 2° deverao estar organizadas sob a forma de 
sociedades civis sem fins lucrativos e com a participa9ao plural de corretoras que operem 
sistemas eletr6nicos unificados de pregoes. 

A participagao nas balsas de mercadorias no apoio tecnico e operacional 

aos 6rgaos licitantes devera caracterizar-se pelo suporte e auxilio tecnico, podendo 

ainda oferecer ferramentas eletronicas como e o caso da comunicagao via internet, 

sendo, porem vedada a assungao de atividades restritas e com prerrogativas 

pr6prias da Administragao Publica. Previu-se o apoio devido ao conhecimento e a 

experiemcia que estas possuem em processes de negociagao de ativos em mercado 

livre e aberto. 

A Balsa Brasileira de Mercadorias e: 

Uma associa9ao civil, sem fins lucrativos, com sede administrativa e foro no Distrito Federal. 
Ela exerce suas atividades operacionais por meio das corretoras vinculadas a Centrais 
Regionais de Opera96es (CROs), instaladas nas cidades de Belo Horizonte (MG), Campo 
Grande (MS), Curitiba (PR), Fortaleza (CE), Goiania (GO), Porto Alegre (RS), Sao Paulo 
(SP), Uberlandia (MG) e Escrit6rio em Florian6polis (SC). (BOLSA BRASILEIRA DE 
MERCADORIAS, 2008) 

De fato e uma associagao civil sem fins lucrativos que exerce suas 

atividades por meio de corretoras vinculadas a nove Centrais Regionais de 

Operagoes. Seu quadro social e constituido de pelo associado instituidor a Balsa de 
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Mercadorias & Futuros e por diversas corretoras associadas espalhadas por todo 

Brasil. 

As corretoras colocam a disposigao da Administragao Publica e das 

empresas privadas o servigo especializado de representagao e realizagao de 

pregoes eletr6nicos onde permite que os corretores interajam em beneficia de seus 

clientes, podendo os interessados acompanharem os pregoes atraves da internet, 

dinamizando a forma operacional das licitagoes. 

3.6 AS MICROEMPRESAS E EMPRESAS DE PEQUENO PORTE NAS 

LICITA<;OES 

Com o advento da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

que instituiu o Estatuto Nacional da Microempresa e Empresa de Pequeno Porte, 

licitar com a Administragao tornou-se uma boa opgao de neg6cio, ja que a norma 

estabelece criterios obrigat6rios, que beneficia as pequenas empresas. 

De acordo com a Receita Federal, a lei complementar 123, de 14 de 

dezembro de 2006, o seu artigo terceiro, inciso I, II, Ill define microempresa e 

empresa de pequeno porte como: 

Art. 3Q Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 
empresas de pequeno porte a sociedade empresaria, a sociedade simples e o empresario a 
que se refere o art. 966 da Lei nQ 10.406, de 10 de janeiro de 2002, devidamente registrados 
no Registro de Empresas Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurldicas, conforme o 
caso, desde que: 

I - no caso das microempresas, o empresario, a pessoa jurldica, ou a ela equiparada, 
aufira, em cada ano-calendario, receita bruta igual ou inferior a R$ 240.000,00 (duzentos e 
quarenta mil reais); 

II - no caso das empresas de pequeno porte, o empresario, a pessoa jurldica, ou a ela 
equiparada, aufira, em cada ano-calendario, receita bruta superior a R$ 240.000,00 
(duzentos e quarenta mil reais) e igual ou inferior a R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e 
quatrocentos mil reais). (RECEITA FEDERAL, 2008) 

A Microempresa pode ser definida como a pessoa juridica que fatura ate R$ 

R$ 2.400.000,00 (dois milhoes e quatrocentos mil reais) anualmente. Ja a empresa 

de pequeno porte e a pessoa juridica que fatura mais de R$ 2.400.000,00 (dois 

milhoes e quatrocentos mil reais) anualmente. 



26 

As regras para mudanc;a de status da empresa sao praticamente 

automaticas. Assim, se a microempresa faturar mais que o limite durante um ano 

passa automaticamente no proximo ano a ser pequena empresa. 0 mesmo 

acontece com a pequena empresa, se o seu faturamento ultrapassar 2.400.000,00 

(dois milhoes e quatrocentos mil reais) durante um ano estara excluida do sistema 

no ano seguinte. 

De acordo com a Lei Complementar do dia n° 123, de 14 de dezembro de 

2006 instituiu no seu artigo 44, paragrafos 1Q e 2Q que: 

Art. 44. Nas licitac;;oes sera assegurada, como criteria de desempate, preferemcia de 
contratac;;ao para as microempresas e empresas de pequeno porte. 

§ 1Q Entende-se par empate aquelas situac;;oes em que as propostas apresentadas pelas 
microempresas e empresas de pequeno porte sejam iguais au ate 10% (dez par cento) 
superiores a proposta mais bem classificada. 

§ 2Q Na modalidade de pregao, o intervale percentual estabelecido no§ 1Q deste artigo sera 
de ate 5% (cinco par cento) superior ao melhor prec;;o. 

A nova Lei determinou que sera assegurado como criteria de desempate, a 

preferencia de contratac;ao para as microempresas e empresas de pequeno porte, 

entendendo-se por empate aquelas situac;oes em que as propostas apresentadas 

por elas sejam iguais ou ate cinco por cento superiores no pregao e dez por cento 

nas demais licitac;oes, a proposta mais bern classificada e desde que a melhor oferta 

inicial nao seja da mesma. Por outro lado, ocorrendo empate entre as 

microempresas e empresas de pequeno porte, estas esperarao um sorteio para 

definir a ordem em que poderao ofertar lances. 

A medida busca viabilizar a ocupac;ao de espac;os no mercado ocupado 

antes por empresas de grande porte. 

Ainda conforme o artigo 43, da Lei Complementar n° 123, de 14 de 

dezembro de 2006, inform a nos seus paragrafos 1° e 2° que: 

Art. 43. As microempresas e empresas de pequeno porte, par ocasiao da participac;;ao em 
certames licitat6rios, deverao apresentar toda a documentac;;ao exigida para efeito de 
comprovac;;ao de regularidade fiscal, mesmo que esta apresente alguma restric;;ao. 

§ 1° Havendo alguma restric;;ao na comprovac;;ao da regularidade fiscal, sera assegurado o 
prazo de 2 (dais) dias uteis, cujo termo inicial correspondera ao momenta em que o 
proponente for declarado o vencedor do certame, prorrogaveis par igual perfodo, a criteria 
da Administrac;;ao Publica, para a regularizac;;ao da documentac;;ao, pagamento au 
parcelamento do debito, e emissao de eventuais certidoes negativas au positivas com efeito 
de certidao negativa. 
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§ 2° A nao-regularizac;:ao da documentac;:ao, no prazo previsto no § 1° deste artigo, implicara 
decadencia do direito a contratac;:ao, sem prejufzo das sanc;:oes previstas no art. 81 da Lei n° 
8.666, de 21 de junho de 1993, sendo facultado a Administrac;:ao convocar os licitantes 
remanescentes, na ordem de classificac;:ao, para a assinatura do contrato, ou revogar a 
licitac;:ao. 

Tambem ficaram mais flexiveis as exigencias relativas a comprova<;ao de 

regularidade fiscal que passara a ser exigida das mesmas no momenta do contrato 

com a Administra<;ao. Se estas tiverem alguma restri<;ao na comprova<;ao de sua 

regularidade fiscal, tera ate 2 (dais dias) uteis onde, termo inicial tera conformidade ao 

momenta em que o proponente for declarado o vencedor da licita<;ao, para a 

regulariza<;ao sem a perda de contrato de fornecimento com o governo. 

Conforme a noticia divulgada no site do MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, 

OR<;AMENTO E GESTAO, no dia 13 de mar<;o de 2008, "o Governo Federal 

contratou entre outubro de 2007 e fevereiro de 2008 quase R$ 1,3 bilhao atraves de 

licita<;oes realizadas exclusivamente para micro e pequenas empresas (MPE's). 

Esse valor representa 12% dos R$ 10,8 bilhoes licitados pela modalidade de pregao 

eletronico no periodo." 

0 Ministerio do Planejamento ainda informa no seu site que, "a participa<;ao 

das micro e pequenas empresas (MPE's) nas compras do governo federal aumentou 

de R$ 2 bilhoes em 2006 para R$ 9,5 bilhoes em 2007. 0 aumento deve-se ao 

impacto da aplica<;ao da Lei Geral das Micros e Pequenas Empresas, aliado as 

facilidades de participa<;ao das licita<;oes por meio do pregao eletronico." 

(MINISTERIO DO PLANEJAMENTO, OR<;AMENTO E GESTAO, 2008) 

0 pregao eletronico beneficia principalmente as microempresas e empresas 

de pequeno porte, vista que e urn processo mais simples e barato, que facilita 0 

acesso das empresas no mercado das compras publicas. 
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4 PROPOSTAS 

Algumas propostas serao apresentadas para que uma empresa possa 

empregar uma equipe de pregao eletr6nico: 

a) Contratar uma equipe formada por profissionais com ampla experiemcia 

junto a area de licita<;oes, onde possa oferecer aos clientes o ingresso no 

moderno campo do pregao eletr6nico com seguran<;a e transparencia; 

b) Analisar as melhores estrategias para que a equipe de corretores tenha 

exito na participa<;ao nos pregoes eletr6nicos; 

c) lmplantar um site proprio na internet, com atualiza<;ao diaria e cantata 

permanente com os 6rgaos publicos e fornecedores interessados em 

licita<;6es; 

d) Ter dedica<;ao total aos clientes; 

e) Treinar constantemente os funcionarios, para que aprimorem as tecnicas 

para participar do pregao eletr6nico, fazendo com que a corretora em que 

atuam se torne lider do mercado. 
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5 CONCLUSAO 

Sabe-se que, para poder adquirir ou locar bens, realizar obras ou servi<;os, 

fazer concessoes ou permissoes, a Administragao deve obedecer a um 

procedimento constitucionalmente garantido, a licitagao. Atraves de tal procedimento 

o Poder Publico convoca os interessados para apresentarem as propostas, com a 

intengao de selecionar aquela que se mostrar mais conveniente em fungao de 

parametres previamente divulgados. 

A licitagao possui princfpios basicos e modalidades, referidos em varios 

dispositivos da lei de Licitagao n.0 8.666 de 21 de junho de 1993, sao eles: principia da 

legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da igualdade, da publicidade, da 

probidade administrativa, da vinculagao ao instrumento convocat6rio e do 

julgamento objetivo. Assim como princfpios ela possui modalidades, como: 

concorr€mcia, tomada de pregos, convite, concurso, leilao e o pregao. Este ultimo foi 

criado pela Lei Federal n°. 10.502, de 17 de julho de 2002, destin ada a aquisigao e 

contratagao de bens e servigos comuns, cujos padroes de desempenho e qualidade 

possam ser definidos no edital par meio de especificagoes usuais do mercado, 

qualquer que seja o seu valor. Diversamente das outras modalidades, o pregao tern 

seu diferencial na inversao das fases, da proposta e da habilitagao, onde somente e 

avaliada a habilitagao do licitante que formulou a melhor proposta. Se ele vier a ser 

inabilitado, serao examinados os requisites de habilitagao do segundo melhor 

classificado. A finalidade do pregao e clara, onde traz agilidade ao sistema de 

compras governamentais e obter a proposta mais vantajosa. 

Como Decreta n° 5.450, de 31 de maio de 2005, o pregao eletronico passou 

a ser obrigat6rio nas compras governamentais, objetivando conferir a Administragao 

um meio mais economico, celere e eficaz para as contratagoes, de forma a otimizar o 

procedimento, aumentando a competitividade entre os licitantes, alcangando 

fornecedores de diversas regioes do pais, reduzindo os custos e os valores das 

propostas. E sem duvida um avango no institute das licitagoes, onde tern como 

principal intengao dinamizar, agilizar e desburocratizar o certame licitat6rio para 

aquisigoes de bens e servigos comuns pela Administragao Publica. 
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Com a cria9ao da Lei Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, 

que instituiu o estatuto nacional da microempresa e empresa de e pequeno porte 

onde estabeleceu normas gerais relativas ao tratamento diferenciado e favorecido a 

ser dispensado as mesmas, no ambito dos Poderes da Uniao, dos Estados, do 

Distrito Federal e dos Municipios. Esta Lei foi reivindicada par varios setores 

economicos do Pais, pais regulariza e amplia, em boa parte dos casas, as 

vantagens da maioria das pequenas e microempresas, que representam mais de 

noventa par cento das empresas existentes no Pais. Ela cria uma serie de 

facilidades tributarias e de neg6cios, como o tratamento diferenciado em licita96es 

publicas. 
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