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RESUMO 

SANTOS, G. de F. F. e NOVINSKI, J. L. Viabilidade Proposta de Auditoria lnterna 
para Validar a Capta~io e Aplica~io de Recursos Mediante Convenios nas 
Funda~oes Privadas. 0 presente estudo se preocupou em elaborar uma proposta 
de auditoria interna para validar a captayao e aplicayao de recursos mediante 
convenios nas fundayaes privadas. Essa pesquisa evidenciara toda rotina e os 
procedimentos que permeiam a captayao e aplicagao de recursos nos convenios 
firmados entre as instituiyaes publicas e instituigoes privadas, notadamente 
fundagoes privadas, bern como a adequada prestayao de contas. Os convenios 
administrativos sao acordos firmados por entidades publicas de qualquer especie, 
entre etas ou com organizagoes particulares (fundagoes, organizagoes nao 
governamentais - ong's, institutos de pesquisas e desenvolvimento tecnol6gicos, 
etc), para a realizagao de objetivos de interesse comum dos partfcipes. A estrutura 
desta pesquisa passa pela parte te6rica onde sao abordados os conceitos de 
auditoria. No desenvolvimento deste trabalho sera adotada uma proposta de 
metodologia aplicada a auditoria interna nas fundagoes privadas. Justifica-se a 
realizagao deste estudo para possibilitar a construgao de urn modelo pratico e agil 
para realizar auditoria interna, bern como interpretar a legislayao dos convenios, 
tendo como objetivo principal a viabilizayao de urn modelo pratico e agil na 
realizagao da auditoria interna na Fundagao X. Na execugao deste trabalho serao 
abordados os seguintes objetivos especfficos: analisar a aplicabilidade da legislagao 
dos convenios nas fundagoes privadas, especificamente na Fundayao X; discutir a 
aplicayao da auditoria interna nos convenios firmados com a Fundayao X e 
apresentar uma proposta de auditoria intema para validar todo fluxo da aplicagao de 
recursos de convenios, que vai desde a captagao dos recursos financeiros e sua 
respectiva aplicagao no objeto do convenio, bern como a devida prestagao de 
contas. As considerayaes finais descrevem que e imprescindivel ter urn sistema 
interno que atue de forma eficaz, devendo incidir permanentemente sobre todas as 
atividades de forma a controlar o saldo das contas e ter informagoes que nao 
precisem ser encontradas em "arquivos mortos". Pela atuagao de controles intemos 
juntamente com apoio da auditoria interna a fundayao podera cumprir com seus 
objetivos de acordo com o objeto de cada convenio, tornado a prestagao de contas 
mais clara, evitando questionamentos do TCE, TCU e MP. A introduyao de auditoria 
interna na instituiyao permite urn acompanhamento do projeto por uma segunda 
instancia, possibilitando correyao de falhas dos projetos que estiverem em 
andamento. 

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria lnterna, Convenios, Fundayaes Privadas, Captagao 

e Aplicagao de Recursos, Prestayao de Contas, Mediante 

Convenios nas Fundagoes Privadas, lnstituigoes Publicas. 
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1. INTRODUCAO 

0 Governo tern utilizado com grande frequencia de urn instrumento chamado 

convenio com a func;ao de transferir recursos financeiros a diversas instituic;oes com 

o intuito de aumentar e facilitar o desenvolvimento do pals. Esses recursos sao 

destinados em sua grande maioria para projetos de pesquisa, ensino, extensao, 

sociais, de sustentabilidade, bern como a preservac;ao do meio ambiente como urn 

todo. 

Os convenios administrativos sao acordos firmados por entidades publicas de 

qualquer especie, ou entre estas e organizac;oes particulares (fundac;oes, 

organizac;oes nao governamentais - Ong's, institutes, etc.), para a realizac;ao de 

objetivos de interesse comum dos partfcipes. 

Nos convenios os partfcipes tern interesses coincidentes, podendo haver 

apenas diferenc;as na cooperac;ao de cada urn, segundo as suas possibilidades para 

consecuc;ao do objeto com urn, desejado por todos. 

A lei n°. 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso 

XXI, da Constituic;ao Federal de 1988, institui normas para licitac;oes e contratos da 

Administrac;ao Publica e da outras providencias. 0 seu artigo 116 determina que 

essas normas aplicam-se, no que couber, aos convenios, acordos, ajustes e outros 

institutes congeneres celebrados por 6rgaos e entidades da administrac;ao publica 

federal. 

Os convenios envolvem a aplicac;ao de recursos provenientes do Tesouro 

Nacional, aplicam-se, no que couber, as normas do Decreta n°. 93.872, de 23 de 

dezembro de 1986, Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, bern como a lnstruc;ao 

Normativa n°. 01 da Secretaria do Tesouro Nacional - STN, de 15 de janeiro de 

1997 e suas alterac;oes. 

0 presente Trabalho de Conclusao de Curso- TCC tern como meta primordial 

elaborar uma proposta de auditoria interna para validar a captac;ao e aplicac;ao de 

recursos mediante convenios nas fundac;oes privadas. Esse trabalho evidenciara 

toda a rotina e os procedimentos que permeiam a captac;ao e aplicac;ao de recursos 

nos convenios, bern como a adequada prestac;ao de contas. Para alcanc;ar a meta 
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estabelecida serao utilizadas todas as ferramentas e procedimentos de auditoria 

interna e legislagao pertinente, no que couber. 

Busca-se no presente estudo de caso o desenvolvimento de procedimentos 

para realizac;ao de auditoria em convenios, tendo como base a legislac;ao pertinente. 

Como implantar a auditoria interna em convenios, tendo como base a legislac;ao 

vigente. 

No desenvolvimento deste trabalho sera adotada uma proposta de 

metodologia aplicada a auditoria interna nas fundac;oes privadas. A metodologia 

proporcionara urn modelo para utilizac;ao de procedimentos que podem ser adotados 

em auditorias internas referentes a celebrac;ao de convemios e seus 

desdobramentos. 

Justifica-se a realizac;ao deste estudo para possibilitar a construc;ao de urn 

modelo pratico e agil para realizar auditoria interna e interpretar a legislac;ao dos 

convenios, tendo como objetivo principal a viabilizac;ao de urn modelo pratico e agil 

na realizac;ao da auditoria interna na Fundagao X. 

Na execuc;ao deste trabalho serao abordados os seguintes objetivos 

especificos: analisar a aplicabilidade da legislac;ao dos convenios nas fundac;oes 

privadas, especificamente na Fundac;ao X; discutir a aplicac;ao da auditoria interna 

nos convenios firmados com a Fundac;ao X e apresentar uma proposta de auditoria 

interna para validar todo fluxo da aplicac;ao de recursos de convenios, que vai desde 

a captac;ao dos recursos financeiros e sua respectiva aplicac;ao no objeto do 

convenio, bern como a devida prestac;ao de contas. 
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2. FUNDAMENTACAO TEORICA 

A auditoria tornou-se ao Iongo dos anos uma atividade essencial para a 

economia, tanto na area publica como na area privada, porque busca confrontar e 

confirmar se os recursos financeiros, normalmente de terceiros, foram aplicados 

corretamente de maneira eficiente e eficaz, isto e, metodos e resultados esperados. 

A func;ao principal da auditoria e verificar se nao ha desvios ou erros que possam 

causar desperdicios de dinheiros, de tempo, de material, de risco as pessoas ou ao 

meio ambiente, etc. Tudo descrito e mencionado em relat6rios ou pareceres. 

Segundo MOLLER e PENIDO (2007, p. 21), "Auditoria e urn processo 

sistematico de, objetivamente, obter e avaliar evidencias, considerando informac;oes 

sobre ac;oes economicas e eventos, para verificar o grau de correspondencia entre 

tais informac;oes e criterios estabelecidos e comunicar os resultados aos usuarios 

interessados." 

2.1. ORIGEM DA AUDITORIA 

0 surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmac;ao 

por parte dos investidores e proprietarios quanto a realidade economico-financeira 

espelhada no patrimonio das empresas investidas e, principalmente, em virtude do 

aparecimento de grandes empresas multigeograficamente distribuidas e simultaneo 

ao desenvolvimento economico que propiciou participac;ao acionaria na formac;ao do 

capital de muitas empresas. 

A contabilidade foi a primeira disciplina desenvolvida para auxiliar e informar 

ao administrador, sendo ela a formadora de uma especializac;ao denominada 

auditoria, destinada a ser usada como uma ferramenta de confirmac;ao da propria 

contabilidade. 

A veracidade das informac;oes, o correto cumprimento das metas, a 

aplicac;ao do capital investido de forma licita e o retorno dos investimentos foram 

algumas das preocupac;oes que exigiram a opiniao de alguem nao ligado aos 
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neg6cios e que confirmasse, de forma independente, a qualidade e precisao das 

informa96es prestadas, dando, dessa forma, o ensejo ao aparecimento do auditor. 

2.1.1 No Mundo 

A profissao de auditor come9a a ganhar importancia a partir do memento em 

que as grandes empresas do mundo iniciam transa96es de a96es em Bolsas de 

Valores. Essas empresas tiveram que utilizar os servi9os de auditoria para dar maior 

credibilidade e seguran9a aos acionistas. lniciou-se nos Estados Unidos da America 

a obrigatoriedade de verifica9ao das demonstra96es financeiras das empresas por 

auditores, cujos mesmos emitiam relat6rios atestando a veracidade das 

demonstra96es financeiras. Segundo A TilE (1998, p. 28) "Foi a partir da cria9ao do 

Security and Exchange Commission - SEC, em 1934, nos Estados Unidos, que a 

profissao de auditor assume importancia e cria urn novo estimulo, uma vez que as 

empresas que transacionavam a96es na Bolsa de Valores foram obrigadas a se 

utilizarem os servi9os de auditoria para dar maior credibilidade a suas 

demonstra96es financeiras." 

A partir da Revolu9ao Industrial iniciada no seculo XIX, surgem as grandes 

corpora96es financiadas por investidores nao envolvidos diretamente no 

gerenciamento dos neg6cios. lnicia-se a necessidade de obter informa96es 

fidedignas da gestae dessas grandes empresas para apresentar aos acionistas, bern 

como a terceiros, conforme demonstra os autores ARAUJO, ARRUDA e BARRETO 

(2008, p. 112). 

No seculo XIX, durante a Revolugao Industrial, com o surgimento de 
grandes corporagoes financiadas par investidores nao envolvidos com a 
ger€mcia dos neg6cios, na lnglaterra e nos Estados Unidos, contadores ate 
estao preocupados com as tecnicas de escrituragao contabil e de 
elaboragao de Balangos comegaram a perceber a necessidade de 
desenvolver, sistematizar e regulamentar procedimentos de testes e 
revisoes peri6dicas dessas demonstragoes contabeis; isso visando atender 
ao crescente interesse par informagoes fidedignas dos s6cios, proprietaries, 
administradores, instituigoes financeiras, clientes e fornecedores. (ARAOJO, 
ARRUDA e BARRETO, 2008, p. 112). 

Destaca-se no seculo XX a cria9ao de grandes empresas privadas de 

auditoria, as quais se ramificaram em todo mundo, diante da crescente demanda por 
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servic;os de auditoria, proveniente do processo de desenvolvimento economico 

p6s-Revoluc;ao Industrial, segundo ARAUJO, ARRUDA e BARRETTO (2008, p. 

113). 

lniciava-se uma nova atividade, a dos auditores contabeis independentes, 
que se profissionalizavam geralmente constituindo firmas privadas de 
auditoria. Essas empresas, a partir de suas sedes na lnglaterra e nos 
Estados Unidos, ramificaram-se em praticamente todo o mundo durante o 
seculo XX. Tal expansao deveu-se a crescente demanda par servigos 
auditoriais em face do processo de desenvolvimento econOmico p6s
Revolugao Industrial, fortemente sustentado, em todo mundo, par 
investidores anOnimos, dando origem aos mercados de capitais. (ARAUJO, 
ARRUDA e BARRETTO 2008, P. 113) 

Diante do grande crescimento da economia mundial, as empresas 

multinacionais agigantam-se e sao administradas por altos executives, os quais 

tomam decisoes que muitas vezes nao condizem com a realidade das 

demonstrac;oes financeiras e tambem com os resultados obtidos nos neg6cios. Em 

1990 inicia-se uma avalanche de grandes escandalos de fraudes comandados por 

executives mal intencionados em conluio com s6cios de grandes firmas privadas de 

auditoria, conforme cita ARAUJO, ARRUDA e BARRETO (2008, p. 113). 

Os grandes escandalos de fraudes ocorridos a partir do final dos anos 1990, 
perpetrados par altos executives de empresas multinacionais americanas e 
europeias, (Tais como os das americanas Enron, WorldCom e Tyco e da 
italiana Parmalat.) em conluio com s6cios de grandes firmas privadas de 
auditoria, (Uma delas, a Artur Andersen, entao classificada entre as cinco 
maiores empresas de auditoria do mundo, foi a fah3ncia, desmoralizada par 
sua participagao no escandalo de fraudes da Enron.) trouxeram enormes 
prejufzos a milhOes de acionistas americanos, europeus e de muitos outros 
pafses, colocando em xeque a propria profissao de auditoria, assim como a 

adequagao e efetividade das leis nacionais e dos c6digos de etica dos 
auditores. (ARAUJO, ARRUDA e BARRETO, 2008, p. 113) 

A rigidez nos controles na administrac;ao das grandes empresas inicia-se em 

func;ao da desconfianc;a da sociedade nos dados apresentados nos relat6rios 

financeiros. Diante desta crise se buscou formas de responsabilizac;ao dos 

profissionais confeccionam, analisam e emitem opiniao sobre as demonstrac;oes 

financeiras das empresas que possuem ac;oes nos mercados de capitais. A crise de 

credibilidade e citada em ARAUJO, ARRUDA e BARRETO (2008, p. 114): 
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A partir dessa crise, instalaram-se na sociedade, na imprensa, nas 
associa9oes profissionais e no Congresso americana, discussoes voltadas 
para a melhoria dos controles do Estado e da sociedade sabre as atividades 
corporativas das empresas e seus controles internos, sabre medidas 
punitivas, bem como sabre o desempenho - e a responsabilidade 
profissional - das firmas de auditoria, incumbidas da valida9ao dos numeros 
apresentados nos relat6rios e Balan9os. Desse debate surgiu a Lei 
Sarbanes-Oxley. (ARAUJO, ARRUDA e BARRETO 2008, p. 114) 

A repercussao no mundo provocou a necessidade de criac;:ao de leis que 

coibissem as tentativas de fraudes nas grandes corporac;:oes e ao mesmo tempo a 

responsabilizac;:ao dos que derem causa a novas escandalos. Essas mudanc;:as sao 

citadas por ARAUJO, ARRUDA e BARRETO (2008, p. 112 e 113): 

Com efeito, a aprova9ao em 30 de julho de 2002, pelo Congresso 
americana, da Lei Sarbanes-Oxley, aplicavel em primeira instancia as 
empresas de capital aberto, nacionais e estrangeiras, registradas nas balsas 
de valores dos Estados Unidos, assim como as empresas de auditoria 
externas submetidas a Security Exchange Act (SEC) e ao Public Company 
Accountig Oversight Board (PCAOB), tem influenciado mudan9as no 
ambiente externo e nas estruturas de controle interno das empresas em 
todo o mundo na razao direta do tamanho do seu patrimonio, do grau de 
dependencia de financiamentos externos e do volume de transa96es que 
realiza com o mercado cada vez mais globalizado. (ARAUJO, ARRUDA e 
BARRETO 2008, p. 112 e 113) 

0 Brasil, seguindo as mudanc;:as ocorridas em outros paises, tambem adotou 

procedimentos parecidos, segundo os autores ARAUJO, ARRUDA e BARRETO 

(2008, p. 115): 

0 Brasil, que historicamente acompanha passo a passo as normas 
internacionais de contabilidade e auditoria, tem observado as diretrizes 
programaticas emanadas da Lei Sarbanes-Oxley - SOX. A economia 
brasileira, integrada ao mercado mundial, nao poderia deixar de sofrer os 
impactos dessas mudan9as, especialmente em fun9ao dos intrincados 
mecanismos de relacionamentos e interdependencias comerciais, 
economicas e financeiras e dos cada vez mais velozes fluxes de capitais 
financeiros circulando entre os principais mercados do mundo. (ARAUJO, 
ARRUDA e BARRETO 2008, p. 115) 

Seguindo a tendencia o Brasil passou a modificar as normas brasileiras de 

auditoria para adequar-se as exigencias da SOX, como mostra o texto dos autores 

ARAUJO, ARRUDA e BARRETO (2008, p. 116): 
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Dessa forma, verifica-se que as normas brasileiras de auditoria vem sendo 
modificas, desde entao, para serem adaptadas as exigencias da SOX, como 
demonstram, alias, os quadros que comparam as principais disposi96es 
legais da norma americana com as regras disciplinadoras do exerclcio 
profissional da auditoria contabil independente no Brasil. 
Tanto as empresas privadas que atuam no mercado brasileiro quanto os 
auditores independentes que regularmente as auditam tem sido afetados, 
direta ou indiretamente, pelas regras normativas estabelecidas pela Lei 
Sarbanes-Oxley. (ARAUJO, ARRUDA e BARRETO 2008, p. 116) 

No Brasil, seguindo o desenvolvimento da economia no mundo e com a 

instalac;ao de empresas multinacionais, bern como a entrada de investidores 

estrangeiros, vieram tambem as exigencias de acompanhamento e controle dos 

recursos investidos na economia brasileira, dessa maneira a auditoria comec;ou a 

evoluir, segundo demonstra ATTIE (1998, p. 29): 

A evolu9ao da auditoria no Brasil esta primariamente relacionada com a 
instala9ao de empresas internacionais de auditoria independente, uma vez 
que investimentos tambem internacionais foram aqui implantados e 
compulsoriamente tiveram de ter suas demonstra96es financeiras 
auditadas. 
As principais influencias que possibilitaram o desenvolvimento da auditoria 
no Brasil foram: 
a. Filiais e subsidiarias de firmas estrangeiras; 
b. Financiamento de empresas brasileiras atraves de entidades 
internacionais; 
c. Crescimento das empresas brasileiras e necessidade de 
descentraliza9ao e diversifica9ao de suas atividades economicas; 
d. Evolu9ao do mercado de capitais; 
e. Cria9ao das normas de auditoria promulgadas pelo Banco Central do 
Brasil em 1972; e cria9ao da Comissao de Valores Mobiliarios e da Lei das 
Sociedades Anonimas em 1976. (ATTIE 1998, p. 29) 

A auditoria no Brasil ganhou relevancia a partir da promulgac;ao da Lei 

6.404/76 das Sociedades por Ac;oes, que obriga as empresas de capital aberto a 

realizarem auditorias de suas demonstrac;oes financeiras por auditores 

independentes registrados na Comissao de Valores Mobiliarios. 



17 

Passado alguns anos da Lei 6.404/76 veio a Lei n°. 11.638, de 28 ,de 

dezembro de 2007, que alterou e revogou dispositivos da antiga Lei das SA's. A 

nova Lei estabelece nova disciplina relativamente a elabora<;ao e divulga<;ao de 

demonstra<;oes contabeis pelas sociedades por a<;6es, estendendo-a as sociedades 

de grande porte, ainda que nao constitufdas sob a forma de sociedades por a<;6es. 

Desta forma aumenta o campo de atua<;ao dos auditores. 

Continua valendo o comentario de ATTIE (1998, p.29) "A Lei das Sociedades 

Anonimas determinou que as companhias abertas, ah§m de observarem as normas 

expedidas pela Comissao de Valores Mobiliarios, serao obrigatoriamente auditadas 

por auditores independentes registrados na mesma comissao." 

2.2. NATUREZA DA AUDITORIA 

Neste item apresentam-se os conceitos de auditoria interna e auditoria 

extern a. 

2.2.1 Auditoria Externa 

A auditoria externa pode ser conceituada como sendo a auditoria realizada 

por profissionais que nao sao ligados a empresa auditada, ou seja, que nao tern 

vinculo empregatfcio com entidade cujo trabalho de auditoria sera realizado, 

segundo os autores ARAUJO, ARRUDA e BARRETO (2008, p. 116): 

A auditoria externa pode ser conceituada como sendo a auditoria realizada 
por profissionais externos a empresa auditada, ou seja, que nao sao 
empregados da administrac;ao, normalmente sob a forma de firmas de 
auditoria, com o objetivo precipuo de emitir uma opiniao independente, com 
base em normas tecnicas, sobre a adequac;ao ou nao das demonstrac;oes 
contabeis, assim como, em certos casos emitirem urn relat6rio sobre o 
cumprimento de clausulas contratuais, sobre a regularidade das operac;oes 
e/ou o resultado das gestoes financeiras e administrativas. Tambem 
conceituada como auditoria independente, ela e realizada por especialistas 
contratados pela organizac;ao fiscalizada ou por terceiros, por imposic;ao 
normativa ou contratual. A auditoria externa tambem pode realizar trabalho 
com objetivo limitado. 
Normalmente, os auditores externos realizam a auditoria contabil. Segundo 
o Conselho Federal de Contabilidade - CFC, esta representa o conjunto de 
procedimentos tecnicos que tern por objetivo a emissao de parecer sobre a 
adequac;ao das demonstrac;oes contabeis, conforme as praticas de 
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contabilidade vigentes no Brasil, os Princlpios Fundamentais de 
Contabilidade - PFCs, as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs e 
legisla9ao especifica, no que for pertinente. (ARAUJO, ARRUDA e 
BARRETO 2008, p. 116) 

2.2.2 Auditoria lnterna 

E realizada por profissionais empregados da propria entidade auditada, 

portanto parcialmente independente, que, alem das informagoes contabeis e 

financeiras, se preocupa tambem com os aspectos operacionais. Normalmente, a 

auditoria interna reporta-se a presidencia da organizagao, funcionando como 6rgao 

de assessoramento. 0 CFC apresenta o seguinte conceito: 

A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avalia9oes, 

levantamentos e comprova9oes, metodologicamente estruturados para a 

avalia9ao da integridade, adequa9ao, eficacia, eficiemcia e economicidade 

dos processos, dos sistemas de informa9oes e de controles internos 

integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a assistir 

a administra9ao da entidade no cumprimento de seus objetivos. 

A atividade de Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, com 

enfoque tecnico, objetivo, sistematico e disciplinado, e tern por finalidade 

agregar valor ao resultado da organiza9ao, apresentando subsidios para o 

aperfei9oamento dos processos, da gestao e dos controles internos, por 

meio da recomenda9ao de solu9oes para as nao-conformidades apontadas 

nos relat6rios. (CFC, na Resolu9ao n°. 986/2003) 

A auditoria interna e uma parte importante do sistema de controle interno. 

Assim, quando se necessita de uma avaliagao do controle interno, pode-se utilizar o 

trabalho dos auditores internos para dar seguranga razoavel de que os controles 

internos estao, efetivamente, projetados e urn funcionamento apropriado, de modo a 

evitar duplicagao de recursos. 

A auditoria interna nao deve se limitar aos aspectos contabeis de uma 

organizagao, adentrando, na maioria das vezes, nos aspectos operacionais 
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(questoes de economicidade, eficiencia, eficacia e efetividade). Logo, deve ser 

realizada, preferencialmente, por equipe interdisciplinar. 

2.3. PRINCIPAlS CONCEITOS DE AUDITORIA 

Neste t6pico serao tratados os conceitos de auditor, auditoria contabil ou 

financeira, auditoria governamental ou publica, auditoria privada, auditoria interna, 

auditoria externa, auditoria contabil, auditoria operacional e auditoria integral. 

2.3.1 Conceito de auditor 

A origem do termo auditor em portugues, muito embora perfeitamente 

representado pela origem latina (aquele que ouve: o ouvinte), na realidade provem 

da palavra inglesa to audit (examinar, ajustar, corrigir, certificar). 

0 termo auditor nao e exclusive do ramo contabil, existindo a mesma 

nomenclatura em outras diferentes atividades, porem exercidas com objetivos 

simi lares. 

0 surgimento da auditoria esta ancorado na necessidade de confirmac;ao por 

parte dos investidores e proprietaries quanta a realidade economico-financeira 

espelhada no patrimonio das empresas investidas e, principalmente, em virtude do 

aparecimento de grandes empresas multigeograficamente distribuidas e simultaneo 

ao desenvolvimento economico que propiciou participac;ao acionaria na formac;ao do 

capital de muitas empresas. 

A contabilidade foi a primeira disciplina desenvolvida para auxiliar e informar 

ao administrador, sendo ela a formadora de uma especializac;ao denominada 

auditoria, destinada a ser usada como uma ferramenta de confirmac;ao da propria 

contabilidade, segundo o autor ATTIE (1998, p.29): 

A veracidade das informagoes, o correto cumprimento das metas, a 
aplicagao do capital investido de forma lfcita e o retorno dos investimentos 
foram algumas das preocupagoes que exigiram a opiniao de alguem nao 
ligado aos neg6cios e que confirmasse, de forma independente, a qualidade 
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e precisao das informac;oes prestadas, dando, dessa forma, o ensejo ao 
aparecimento do auditor. (ATTIE 1998, p.29) 

2.3.2 Auditoria Contabil ou Financeira 

Auditoria contabil e a tecnica da contabilidade desenvolvida por aplicagao de 

procedimentos pautados em normas profissionais, que objetiva a emissao de opiniao 

profissional independente, denominada de parecer, sobre se as demonstragoes 

contabeis - sejam elas de setor publico ou do privado - foram elaboradas de acordo 

com determinadas praticas contabeis. No Brasil, essas praticas contabeis abrangem 

os Principios Fundamentais de Contabilidade (PFCs), as Normas Brasileiras de 

Contabilidade (NBCs) e a legislagao especifica aplicavel. 

2.3.3 Auditoria Governamental ou Publica 

A auditoria governamental atua diretamente sobre a administragao do setor 

publico, por isso tambem denominada auditoria publica. Ela esta diretamente 

relacionada com o acompanhamento das agoes empreendidas pelos 6rgaos e 

entidades que compoem as administragoes diretas e indiretas das tn3s esferas de 

governo Uniao, Estados e Municipios, bern como nos tres poderes Executive, 

Legislative e Judiciario. Normalmente, e realizada por entidades superiores de 

fiscalizagao, instituidas sob a forma de Tribunais de Contas - 6rgaos colegiados -, 

de Controladorias -, ou de organismos de auditoria interna, vinculados ao proprio 

Poder Executive. 

2.3.4 Auditoria Privada 

E toda aquela cujo campo de atuagao se da no ambito da iniciativa particular, 

que objetiva o lucro, de maneira geral. Pode ser realizada por auditores internes ou 

externos. 
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2.3.5 Auditoria lnterna 

Atividade independente de avalia<;ao de uma organiza<;ao, mediante a revisao 

de sua contabilidade, finan<;as e outras opera<;oes que servem de base a 
administra<;ao da empresa ou entidade. Tambem se pode dizer que e urn controle 

gerencial que funciona medindo e avaliando a eficacia de outros controles. 

2.3.6 Auditoria Externa 

A auditoria externa e a auditoria focalizada sobre a area contabil e outras, 

realizada por profissionais independentes da entidade auditada. 

Ela tambem pode ser considerada a auditoria realizada por urn organismo 

externo e independente da entidade controlada, tendo por objetivo, por urn lado, 

emitir parecer sobre as contas e a situa<;ao financeira, a regularidade e a legalidade 

das opera<;oes e/ou sobre a gestao financeira e, por outro, elaborar relat6rios 

correspondentes. 

2.3.7 Auditoria Contabil 

0 CFC (Conselho Federal de Contabilidade), na Resolu<;ao n.0 820/1997, que 

aprova as Normas de Auditoria lndependente das Demonstra<;oes Contabeis, 

apresentou o seguinte conceito para a auditoria contabil: 

A auditoria das demonstragoes contabeis constitui o conjunto de 
procedimentos tecnicos que tem por objetivo a emissao de parecer sabre a 
sua adequagao, consoante os Princfpios Fundamentais de Contabilidade -
PFCs e as Normas Brasileiras de Contabilidade - NBCs e, no que for 
pertinente, a /egislaqao especffica. 

Fonte: www.cfc.org.br 
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2.3.8 Auditoria Operacional 

A expressao "auditoria operacional" e a traduc;ao da performance audit dos 

americanos. Refere-se ao conjunto de procedimentos auditoriais que sao aplicados 

com o objetivo de serem avaliados o desempenho e a eficacia/efetividade das 

operac;oes, dos sistemas de informac;ao, dos metodos de administrac;ao, e 

examinados a propriedade e a cumprimento das politicas administrativas da 

empresa auditada, elem de serem analisadas a adequayao e a oportunidade das 

decisoes estrategicas. E o exame que pode abranger todos os niveis de uma 

administrac;ao sob os pontos de vista da economicidade, eficiemcia, eficacia e 

efetividade. Alem do mais, e tambem denominada de auditoria de otimizac;ao de 

recursos, auditoria de desempenho ou de resultados. Segundo alguns, a auditoria 

operacional tambem e uma expressao sinonima para a auditoria de gestao. 

2.3.9 Auditoria Integral 

A auditoria integral tern como principal func;ao a verificac;ao e constatac;ao do 

gerenciamento completo das entidades no que se refere a economicidade, eficiemcia 

e eficacia na geremcia dos recursos, bern como da veracidade das demonstrac;oes 

contabeis, conforme relatam os autores MOLLER e PENIDO (2007, p.27): 

A literatura tecnica internacional define a Auditoria integrada mais como urn 
conceito do que como uma tecnica propriamente dita, na qual sao 
envolvidos aspectos relacionados, mais individualmente distingufveis, no 
que se referem a accountability, quais sejam: exame de demonstra9oes 
contabeis e exames de economicidade, eficiemcia e eficacia na gerencia dos 
recursos. (MOLLER e PENIDO 2007, p. 27) 

2.4 TIPOS DE AUDITORIA 

Neste item sao apresentados os tipos de auditoria, conforme segue: auditoria 

operacional, auditoria de gestao, auditoria integral, auditoria das demonstrac;oes 
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financeiras, auditoria dos neg6cios, auditoria dos sistemas de informac;ao, 

auditoria impastos e contribuic;oes e auditoria governamental. 

2.4.1 Auditoria Operacional 

A auditoria operacional cuida das operac;oes comuns das empresas, 

conforme preceitua GIL (1996, p.25): 

Os objetivos da auditoria operacional sao: 

• Avaliar o nlvel de operacionalizac;ao das unidades consoante os 
normativos vigentes; 
• Contribuir para otimizac;ao da dinamica de atuac;ao das unidades via 
auditoria preventiva, baseada na aplicac;ao de chcklist, cobrindo produtos, 
servic;os e infra-estrutura; 
• Verificar a adequacidade das normas operacionais das unidades em 
func;ao da evoluc;ao da tecnologia da cada organizac;ao; 
• Estimular a qualidade organizacional. (GIL, 1996, p. 25) 

2.4.2 Auditoria de gestae 

A auditoria de gestae esta diretamente relacionada ao gerenciamento 

operacional e de gestae dos neg6cios das entidades, como explica o autor GIL 

(1996, p.39): 

A estrutura da auditoria de gestao tem sustentac;ao, e uma 
complementac;ao e utiliza-se de todo o instrumental da auditoria 
operacional. Entretanto, ha tecnicas/procedimentos/abordagens/formas 
mais direcionadas para auditoria de gestao do que para auditoria 
operacional. 
A caracteriza<;8o da auditoria de gestao, segundo o vetor tempo 
(presentelfuturo) pode ser estruturada em 
a) Antecipat6ria: 
• ldentificac;ao de pontos de controle e acompanhamento de projetos 
de concepc;ao, viabilizac;ao e detalhamento de novas produtos e servic;os 
empresariais; 
• E uma visao em termos de engenharia do produto ( criac;ao de novas 
produtos e servic;os) e de especificac;ao de processes (adequac;ao dos 
produtos e servic;os as linhas de produc;ao/canais de distribuic;ao; 
comercializac;ao e mercados especlficos); 
• 0 conceito de qualidade do produto e do servic;o deve ser atendido na 
fase de projeto; 

b) Corrente: 
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• Estabelecimento de pontos controle que induzam; permitam 
transferemcia e inovagao tecnol6gica; 

• Validagao e avaliagao da qualidade da operacionalizagao de produtos 
e servigos (engenharia de processo), via mudanga dos padroes 
operacionais vigentes, particularmente, com projetos de qualidade bottam
up, sacados pelas bases empresariais; 

c) Futura: 

• Caracterizayao de pontos de controle segundo a 6tica de montagem 
de cenarios e realizagao de simulagoes quando ao cumprimento da missao 
da empresa ou de seus segmentos organizacionais. (GIL, 1996, p. 39) 

2.4.3 Auditoria integral 

A auditoria integral tern como objetivo primordial a avaliagao da gestao de 

uma organizagao quanto a sua eficiemcia e a sua eficacia, segundo os autores 

MOLLER e PENIDO (2007, p.27): 

Auditoria integral e o conjunto de tecnicas e de procedimento aplicados 
pelos auditores integrais, com o objetivo de avaliar a gestao de uma 
organizagao quanto a sua eficiemcia e a sua eficacia em todos os seus 
aspectos relevantes, e cujo resultado e urn parecer tecnico e conclusivo que 
identifica os pontos fortes e fracos de sua gestao integra e, 
conseqoentemente, avalia a capacidade competitiva da organizagao. 
(MOLLER e PENIDO 2007, p. 27) 

2.4.4 Auditoria das Demonstragoes Financeiras 

Uma visao pragmatica do significado de uma auditoria das demonstragoes 

financeiras mostra-se no fato de a pessoa do auditor prender sua atengao nas 

afirmagoes contidas nas demonstragoes financeiras. 0 objeto, nesse caso, e o 

enfoque que a auditora da aos saldos e valores constantes nas informagoes da 

empresa sob auditoria e o que tais saldos e valores representam em termos 

patrimoniais. 

As demonstragoes financeiras, por sua vez para serem corretamente 

elaboradas, precisam de adequada metodologia que permita: 
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a) de um lado, a obediencia a preceitos tecnicos emanados da doutrina 

contabil e seus 6rgaos legais reguladores que a influenciam; e 

b) de outro lado, a coleta de informa96es dos acontecimentos ocorridos 

em cada segmento da empresa pro intermedio de um sistema de 

informa9oes e de uma sistematica que permita controles efetivos sobre 

tudo que acontece na empresa. 

Como a auditoria das demonstrayees financeiras se preza em atestar a 

representatividade destas, todo trabalho e esfor9o do auditor estarao centrados, por 

conseqOencia, nos fatores que influenciam tais demonstra9oes e que acabam 

desaguando no setor contabil, que eo responsavel pelo seu preparo. 

2.4.5 Auditoria de Neg6cios 

A auditoria de neg6cios preocupa-se em analisar o andamento das 

atividades da empresa, verificando se os processos de tomada de decisoes estao 

embasados nas ferramentas gerenciais disponfveis na entidade. Os profissionais 

das sociedades de neg6cios devem estar preparados para ousar, apostar, correr 

riscos, fazer a exce9ao nas decisoes dos neg6cios, como ensina GIL (2002, p. 262): 

"Excecao", "aposta", "risco" sao vertentes de dominio de todos os 
executives e profissionais especializados da sociedade de neg6cios 
viabilizada pela ideia da pessoa juridica expandida. A auditoria de neg6cios 
e tecnologia de conhecimento obrigat6rio por executives - presidente, 
diretores, superintendentes, gerentes, chefes, coordenadores - e por 
profissionais que exercam funcoes especializadas na cadeia produtiva de 
determinada linha de neg6cios da pessoa juridica expandida. (GIL 2002, p. 
262) 

Ainda segundo o autor, GIL (2002, p. 264) "Os produtos ou resultados finais 

da auditoria de neg6cios devem ser trados com as ferramentas da qualidade e da 

seguran9a de sorte a comprovarem em termos economico-financeiros sua utilidade e 

integridade aos neg6cios." 
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2.4.6 Auditoria de Sistemas de lnformac;:ao 

Os sistemas de informac;:oes tern como principios basicos produzir e fornecer 

relat6rios que auxiliarao na tomada de decisoes gerenciais, por meio do processo de 

entrada e saida de dados, como ensina IMONIANA (2008, p.15) " ... o feedback do 

sistema faz com que, no meio da manutenc;:ao do ciclo operacional, sejam ativadas 

novas estrategias empresariais visando a gerac;:ao de informac;:oes qualitativas ou 

quantitativas para suportar o alcance do sucesso absoluto." Ainda sabre o ambiente 

de auditoria IMONIANA (2008, p.15 e 16) define: 

A auditoria em ambiente de tecnologia de informa~o nao muda a formac;:ao 
exigida para a profissao de auditor, apenas percebe que as informac;:oes ate 
entao disponfveis em forma de papel sao agora guardadas em forma 
eletronica e que o enfoque de auditoria teria que mudar para se assegurar 
de que essas informac;:oes em forma eletronica sejam confiaveis antes de 
emitir sua opiniao. 
A filosofia de auditoria em tecnologia de informac;:oes esta calcada em 
confianc;:a e em controles internos. Estes visam confirmar se os controles 
internos foram implementados e se existem; caso afirmativo, se sao 
efetivos. 
As atividades de auditoria de tecnologia de informac;:oes, alem de tentar 
utilizar os recursos de informatica para auditar o proprio computador, 
tambem visam automatizar para todos os processes de auditoria. Como em 
qualquer outra atividade, as empresas de auditoria tambem buscam urn 
diferencial competitive. (IMONIANA, 2008, p. 15 e 16) 

2.4.7 Auditoria de Impastos e Contribuic;:oes 

A auditoria de impastos e contribuic;:oes tern o foco voltado para o 

cumprimento das obrigac;:oes fiscais, bern como a verificac;:ao do processo de 

planejamento tributario das empresas que estao sujeitas a tributac;:ao pelo fisco, 

segundo o autor ANDRADE FILHO (2007, p. 1 e 2): 

Todo processo de auditoria se desenvolve na busca da realizac;:ao de pelos 
menos tres finalidades; ou seja, em princfpio, toda a verificac;:ao tern enfoque 
corretivo, preventive e propositivo. Nem sempre sera possfvel realizar essa 
tres finalidades porque o escopo do trabalho pode nao ser qualquer urn dos 
tres enfoques. 
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No ambito tributario, a auditoria e de fundamental importancia em razao das 
incessantes modificacoes nas regras do jogo que impoem custos de 
conformidade aos contribuintes num processo de verdadeira privatizacao do 
lancamento tributario. Esta Ionge o tempo em que a fiscalizacao solicitava 
os documentos das empresas e empreendia os exames para eventual 
edicao do ato administrative do lancamento tributario, Hoje, o sujeito passivo 
e obrigado a antecipar o pagamento do tributo e a dar informacoes 
imediatas e completas acerca da ocorrencia do fato gerador. Portanto, a 
verificacao feita antes da chegada das autoridades fiscais permite prevenir 
autuacoes fiscais e indicar alternativas de reducao da carga tributaria, se for 
o caso. (ANDRADE FILHO, 2007, p. 1 e 2) 

2.4.8 Auditoria governamental 

A auditoria governamental ganhou importancia a partir da cobranc;a da 

populac;ao em relac;ao a eficiencia, a eficacia e a economicidade na aplicac;ao dos 

recursos publicos, segundo CRUZ (1997, p. 19): 

Ao tradicional habito de fiscalizar as contas publicas sob as 6ticas financeira 
e orcamentaria foram exigidas as contabil, patrimonial e operacional. Novas 
campos para que se dediquem os auditores e uma maior seguranca quanta 
a economicidade, a eficiencia e a eficacia desde entao sao os desafios que 
a classe contabil, dedicada ao setor publico, vern enfrentando. (CRUZ, 
1997, p. 19) 

2.5. ORGAOS REGULADORES 

Os assuntos a serem tratados neste item serao: Comissao de Valores 

Mobiliarios- CVM, Objetivos da CVM, Registro dos auditores na CVM, lnstituto dos 

Auditores lndependentes do Brasil e Conselho Federal de Contabilidade. 

2.5.1 Comissao de Valores Mobiliarios- CVM 

A Comissao de Valores Mobiliarios- CVM foi cria pela Lei n° 6.385, de 7 de 

dezembro de 1976, cujo art. 5. 0 destaca: 

Art. so E institufda a Comissao de Valores Mobiliarios, entidade autarquica 
em regime especial, vinculada ao Ministerio da Fazenda, com personalidade 
jurfdica e patrimonio pr6prios, dotada de autoridade administrativa 
independente, ausencia de subordinacao hierarquica, mandata fixo e 
estabilidade de seus dirigentes, e autonomia financeira e orcamentaria. 
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2.5.2 Objetivos da CVM 

De acordo com a lei que a criou, a Comissao de Valores Mobiliarios exercera 

suas func;oes, a fim de: 

• Assegurar o funcionamento eficiente e regular dos mercados de balsa 
e de balcao; 

• Proteger os titulares de valores mobiliarios contra em1ssoes 
irregulares e atos ilegais de administradores e acionistas controladores de 
companhias ou de administradores de carteira de valores mobiliarios; 

• Evitar ou coibir modalidades de fraude ou manipulac;ao destinadas a 
criar condic;oes artificiais de demanda, oferta ou prec;o de valores mobiliarios 
negociados no mercado; 

• Assegurar o acesso do publico a informac;oes sabre valores 
mobiliarios negociados e as companhias que os tenham emitido; 

• Assegurar a observancia de praticas comerciais equitativas no 
mercado de valores mobiliarios; 

• Estimular a formac;ao de poupanc;a e sua aplicac;ao em valores 
mobiliarios; 

• Promover a expansao e o funcionamento eficiente e regular do 
mercado de ac;oes e estimular as aplicac;oes permanentes em ac;oes do 
capital social das companhias abertas. 

2.5.3 Registro dos auditores na CVM 

0 exercicio da atividade de auditoria independente e uma prerrogativa 

profissional dos contadores legalmente habilitados por registro no Conselho 

Regional de Contabilidade. lsto significa que esclarecer que o registro de auditor 

independente na Comissao de Valores Mobiliarios nao constitui uma nova categoria 

profissional. 

Antes de encaminhar urn pedido de registro, recomenda-se que seja feita uma 

leitura bastante atenta das Normas de Registro, contidas na lnstruc;ao CVM N° 

308/99 e da respectiva Nota Explicativa, nao se atendo apenas aos procedimentos 

relacionados com a instruc;ao do pedido propriamente dito. Em nenhuma hip6tese a 

alegac;ao de desconhecimento das Normas sera aceita como argumento para 
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justificar eventual descumprimento das obrigac;oes estabelecida nas Normas de 

Registro. 

Os auditores independentes registrados na Comissao de Valores Mobiliarios, 

alem de se subordinarem as normas emanadas desta Comissao, estao 

subordinados a Lei de Regencia da profissao contabil - Decreto Lei 9.295/46 e a 

regulamentac;ao do exercicio da atividade profissional emanada do Conselho 

Federal de Contabilidade e a orientac;ao tecnica emanada do lnstituto Brasileiro de 

Contadores. 

Para obter registro como auditor independente junto a CVM, o interessado 

deve satisfazer as Normas de Registro, contidas na lnstruc;ao CVM n° 308, de 

14/05/99, que requer, alem de outras exigencias, que seja comprovado o exercfcio 

da atividade de auditoria, por cinco anos, contados a partir da data do registro na 

categoria de contador (art. 3°, item II e art. 4°, item II), sendo que a comprovac;ao do 

exercfcio da atividade de auditoria deve ser atendida conforme explicitado no art. 7°. 

2.5.4 lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil 

Criado oficialmente em 13 de dezembro de 1971 o lnstituto dos Auditores 

lndependentes do Brasil, na epoca denominado com a sigla IAIB, concretizou o 

sonho dos profissionais que buscavam maior representatividade perante o poder 

publico e a sociedade. 

A transformac;ao para a sigla IBRACON aconteceu em 1° de julho de 1982 

quando o lnstituto decidiu ap6s assembleia abrir o quadro associative para 

contadores das varias areas de atuac;ao. Entao passou a ser denominado lnstituto 

Brasileiro de Contadores. 

Anos mais tarde, em 8 de junho de 2001, a Diretoria Nacional aprovou a ideia 

de voltar a acentuar a caracterfstica de cuidar da classe dos auditores, porem como 

o nome IBRACON ja estava consolidado, tanto no meio profissional como nos 

setores publicos e empresariais, optou-se por mante-lo mudando a denominac;ao 
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para lnstituto dos Auditores lndependentes do Brasil, como esta atualmente, 

com abrangencia de auditores, contadores e estudantes. 

2.5.5 Conselho Federal de Contabilidade 

0 Decreta-Lei n° 9.295- de 27 de maio de 1946 cria o Conselho Federal de 

Contabilidade, define as atribuic;oes do Contador e do Guarda-livros e da outras 

providencias. 0 art. 6. 0 contempla as atribuic;oes do Conselho Federal de 

Contabilidade, transcrito abaixo: 

Art. 6° Sao atribuiqoes do Conselho Federal de Contabilidade: 

a) Organizar o seu Regimento lnterno; 
b) Aprovar os Regimentos lnternos organizados pelos Conselhos 
Regionais, modificando o que se tornar necessaria, a fim de manter a 
respectiva unidade de ac;ao; 
c) Tomar conhecimento de quaisquer duvidas suscitadas nos Conselhos 
Regionais e dirimi-las 
d) Decidir, em ultima instancia, os recursos de penalidade imposta pelos 
Conselhos Regionais; 
e) Publicar o relat6rio anual de seus trabalhos, em que devera figurar a 
relac;ao de todos os profissionais registrados. 

2.6. CONTROLE INTERNO 

Serao explanados neste t6pico os seguintes temas: Controle lnterno na 

Esfera Publica, Controle lnterno na Esfera Privada, Controle lnterno Administrative e 

Controle lnterno Contabil. 

2.6.1 Controle lnterno na Esfera Publica 

Nas ultimas decadas o sistema de controle interno na esfera publica tern se 

mostrado de suma importancia, tendo em vista a cobranc;a cada vez mais intensa 

dos 6rgaos de controle externo e interno dos tres poderes (Executivo, Judiciario e 

Legislative) quanta a aplicac;ao e destinac;ao dos recursos financeiros publicos. Hoje, 

tanto na esfera publica como na privada o que se busca e a aplicac;ao eficiente 
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desses recursos. 0 sistema de controle e destacado por PEIXE (2002, p. 23), 

como sendo: 

0 Sistema de Controle e uma das fungoes fundamentais que a 
Constituigao de 1988, contempla em seu texto constitucional, com muita 
propriedade, institufdo pelo legislador constituinte. Este Sistema e 
fundamental para qualquer organizagao, mormente nas organizagoes 
publicas, onde o volume dos recursos, em geral, e maior e, principalmente, 
no que se refere a aplicac;ao de recursos escassos, de maneira eficiente. 
(PEIXE, 2002, p. 23) 

Na Constituic;ao Federal de 1988 o controle interno e fiscalizac;ao de recursos 

financeiros sao tratados em seu art. 70, que dispoe: 

Art. 70. A fiscalizagao contabil, financeira, operacional e patrimonial da 
Uniao e das entidades da administragao direta e indireta, quanta a 
legalidade, economicidade, aplicac;ao das subvenc;oes e renuncia de 
receitas, sera exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo, 
e pelo sistema de controle interno de cada Poder. 
Paragrafo unico. Prestara contas qualquer pessoa ffsica ou entidade publica 
que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e 
valores publicos ou pelos quais a Uniao responda, ou que, em nome desta, 
assuma obrigagoes de natureza pecuniaria. 

Consoante a grande necessidade de controle das ac;oes, atos, decisoes no 

que se refere a prestac;ao de contas de Governos (Uniao, Estados e Municipios), 

6rgaos da administrac;ao publica direta ou indireta, bern como as fundac;oes publicas 

ou privadas na aplicac;ao dos recursos financeiros do erario publico, a Constituic;ao 

Federal de 1988, consagra em seu art. 7 4 as func;oes e finalidades do controle 

interno, como segue: 

Art. 74. Os Poderes Legislativo, Executivo e Judiciario manterao, de 

forma integrada, sistema de controle interno coma a finalidade de: 

I. - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 
execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 

II. - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 
eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 
entidades da administragao federal, bern como da aplicac;ao de recursos 
publicos par entidades de direito privado; 

Ill. - exercer o controle das operac;oes de credito, avais e garantias, bern 
como dos direitos e haveres da Uniao; e 

IV. - apoiar o controle externo no exercfcio de sua missao institucional. 
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§ 1° Os responsaveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de 
qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darao ci€mcia ao Tribunal de 
Contas da Uniao, sob pena de responsabilidade solidaria. 

§ 2° Qualquer cidadao, partido politico, associac;ao ou sindicato e parte 
legftima para, na forma da lei, denunciar irregularidades ou ilegalidades 
perante o Tribunal de Contas da Uniao. 

A Lei 4.320/64, que disciplina em seu conteudo as normas para elaborac;ao e 

controle dos orc;amentos da Uniao, Estados e Municipios, reproduz os requisites e 

constitucionais e, tambem, responsabiliza, os administradores dessas tres esferas 

de governo e alerta-os para que estejam atentos quanta a manutenc;ao desse tipo de 

controle interno integrado. 

0 controle interno na administrac;ao publica tern como foco principal a norma, 

isto e, se tudo que esta sendo realizado para atingir as metas dos programas esta 

em conformidade com que a lei permite. A func;ao de urn born sistema de controle 

interno e subsidiar o administrador ou gestor publico se ha ou nao desvios na 

execuc;ao dos programas de trabalho, os quais irao produzir os resultados ou os 

produtos que a sociedade espera da Administrac;ao Publica, segundo Silva (1991, p. 

138): 

( ... ) as fungOes do controle devem ser exercidas em todos os nfveis e em 
todos os 6rgaos, compreendendo: 

- o controle, pela chefia competente, da execuc;ao dos programas e da 
observancia das normas que governam a atividade especffica do 6rgao 
controlado; 

- o controle, pelos 6rgaos pr6prios de cada sistema, da observancia das 
normas gerais que regulam o exercfcio das atividades auxiliares; 

- o controle da aplicac;ao dos dinheiros publicos e da guarda dos bens pelos 

6rgaos pr6prios do sistema de contabilidade e auditoria. (Silva 1991, p. 138) 

0 sistema de controle interno de cada poder sera exercido, conforme 

determina a Constituic;ao da Republica Federativa do Brasil no seu art. 70, 

observando os principios da legalidade, legitimidade, economicidade, aplicac;ao das 

subvenc;oes e renuncia de receitas, segundo PEIXE (2002, p. 23): 



33 

0 controle interno e exercido sabre todas as unidades administrativas dos 
poderes Legislative, Executive e Judiciario com as seguintes finalidades: 

- criar condiQOes indispensaveis para assegurar eficacia ao controle externo 
e regularidade a realizaQao da receita e da despesa; 
- acompanhar a execuQao de programas de trabalho e a do orQamento; 
- avaliar os resultados alcanQados pelos administradores e verificar a 
execuQao dos contratos; e 
-analise do custo/beneffcio. (PEIXE, 2002, p. 24) 

Verifica-se que o controle interno e de vital importancia para que o titular do 

6rgao tenha conhecimento do que esta acontecendo na administra9ao, devendo ser 

de forma capaz de produzir analise de como esta ocorrendo a execu9ao dos 

programas, servindo de base para permitir as unidades operacionais a corre9ao dos 

eventuais desvios entre os objetivos e as realiza96es, ou fazer as adapta96es 

necessarias face a analise do custo/beneficio. 

2.6.2 Controle lnterno na Esfera Privada 

Hoje, na iniciativa privada, tornou-se de suma importancia manter urn controle 

interno afinado com todas as atividades das empresas, Segundo ATTIE (1998, p. 

113): 

Todas as empresas possuem controles internes. A diferenQa basica e que 
estes podem ser adequados ou nao. A classificaQao pode se dada 
analisando-se a eficiemcia dos fluxos de operaQOes e informaQOes e os seus 
custos/beneffcios. A implantaQao ou aprimoramento de urn tipo de controle e 
tanto viavel quanta positiva for sua relaQao custo/beneffcio. 0 grau maximo 
de avaliaQao do beneficia deve ser atribufdo a importancia e qualidade da 
informaQao a ser gerada. Quanta ao custo, vale lembrar que sempre que 
possfvel se deve utilizar o conceito de custo de oportunidade, que e muito 
mais amplo. (ATTIE, 1998, p. 113) 

2.6.3 Controle lnterno Administrativo 

0 controle interno administrativo verifica se os procedimentos de uma 

organiza9ao estao sendo adotados como pianos permanentes da entidade. Visa 

proteger o patrimonio da empresa ou entidade, verificando a exatidao e a 

fidedignidade de dados contabeis e gerenciais, alem de promover a eficiemcia 

operacional, bern como dar subsidios a politica tra9ada pela empresa ou entidade. 



34 

Uma empresa ou entidade, seja de qualquer ramo de atividade, pode e 

deve adotar o controle interno administrativo como estrategia de alcanc;ar seus 

objetivos com urn maior grau de eficiencia. lsso pode ser compreendido ao 

pesquisar ATTIE (1998, p. 114 e 115): 

Compreende o plano de organizagao e todos os metodos e procedimentos 
que dizem respeito eficiencia operacional e a adesao a politica tragada pela 
administragao. Normalmente, se relacionam de forma indireta aos registros 
financeiros. 
Com frequencia abrangem anc31ises estatisticas, estudos de tempo e 
movimentos, relat6rios de desempenho, programas de treinamento e 
centrale de qualidade. 
As delimitagoes que indicam se certos pianos especiais de organizagao e 

determinados metodos e procedimentos podem ser classificados como 

controles contabeis ou administrativos variam, naturalmente, de acordo com 

circunstancias especfficas. (ATTIE 1998, p. 114 e 115) 

Seguindo o raciocinio de urn controle interno eficiente, como e demonstrado 

por ATTIE (1998, p. 114 e 115): 

a) As caracterfsticas de um eficiente sistema de centrale interne 
compreendem: 
• Plano de organizagao que proporcione segregayao de fungoes 
apropriada das responsabilidades funcionais; 
• Sistema de autorizagao e procedimentos de escrituragao adequados, 
que proporcionem centrale eficiente sabre o ativo, passive, receitas, custos 
e despesas; 
• Observagao de praticas salutares no cumprimento dos deveres e 
fungoes de cada um dos departamentos da organizagao; e 
Pessoal com adequada qualificagao tecnica e profissional para a execugao 
de suas atribuigoes. (ATTIE (1998, p. 112): 

Urn dos fatores de projetam urn eficiente sistema de controle interno sao as 

politicas de estrategia e operacional de uma organizac;ao, como ensina ATTIE (1998, 

p. 116): 

As politicas administrativas compreendem o sistema de regras relativas a 
diregao dos neg6cios e a pratica dos princfpios, normas e fungoes para a 
obtengao de determinado resultado. As polfticas representam as guias de 
raciocfnio, planejadas para a tomada de decisoes em nfveis inferiores e 
aplicaveis as situagoes repetitivas, de forma a canalizar as decisoes para o 
objetivo, que afetam tanto o comportamento da organizagao (polftica 
estrategica) quanta as regras de trabalho (politicas operacionais). (ATTIE 
1998, p. 112) 
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2.6.4 Controle lnterno Contabil 

0 controle interno contabil tern como func;ao o acompanhamento dos 

procedimentos contabeis que vao desde o recebimento da documentac;ao para 

escriturac;ao ate aos relat6rios financeiros e segundo ATTIE (1998, p. 111 e 114): 

A exatidao e fidedignidade dos dados contabeis correspondem a adequada 
precisao e observancia aos elementos dispostos na contabilidade. A 
classifical(ao dos dados dentro de uma estrutura formal de contas, seguida 
da existencia de um plano de contas que facilite o seu registro, preparal(ao 
e contabilizal(ao em tempo habil, a utilizayao de um manual descritivo do 
uso das contas conjugado a definil(ao de procedimentos que possibilitem a 
analise, a conciliagao e a solugao tempestiva de quais quer divergencias 
sao elementos significativos para a expressao da fiel escritural(ao contabil. 
Compreendem o plano de organizal(ao e todos os metodos e procedimentos 
diretamente relacionados, principalmente com a salvaguarda do patrimonio 
e a fidedignidade dos registros contabeis. Geralmente incluem os seguintes 
controles: sistema de autorizal(ao e aprovagao; separal(ao das fungoes de 
escritural(ao e elaboragao dos relat6rios contabeis daquelas ligadas as 
operal(oes ou custodia dos valores; e controles fisicos sabre estes valores. 
(ATTIE 1998, p. 111 e 114) 

2.7 PRINCIPAlS EMPRESAS DE AUDITORIA 

Existem muitas empresas de auditoria, neste t6pico serao pesquisas as 

principais, na sequencia KPMG, Ernst & Younge PricewaterhouseCoopers. 

2.7.1 KPMG 

a) Hist6rico da marca KPMG 

Nos ultimos tres seculos, o hist6rico da organizac;ao foi marcado pelos nomes 

de seus principais membros-fundadores, cujas iniciais formam o nome "KPMG". 

Em 1911, houve a fusao da William Barclay Peat & Co. e da Marwick Mitchell 

& Co., para formar o que seria posteriormente conhecido como Peat Marwick 

International (PM I), uma rede mundial de firmas de contabilidade e consultoria. 
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Em 1979, a Klynveld fundiu-se a Deutsche Treuhand-Gesellschaft e a 

Mclintock Main Lafrentz, uma firma internacional de servi<;os profissionais, para 

formar a Klynveld Main Goerdeler (KMG). 

Em 1987, houve uma fusao entre a PMI, a KMG e suas firmas-membro que 

adotaram a marca KPMG. Em 2002 houve uma reorganiza<;ao das firmas-membro 

que passaram a atuar de forma independente, porem adotando treinamento, 

tecnologias e processes comuns. 

Atualmente, A KPMG e uma rede global de firmas independentes que 

prestam servi<;os profissionais de Audit, Tax e Advisory. Estamos presentes em 144 

paises, com 137.000 profissionais atuando em firmas-membro em todo o mundo. 

No Brasil, somas aproximadamente 2.400 profissionais distribuidos em 11 

Estados e Distrito Federal, 14 cidades e 16 escrit6rios situados em Sao Paulo 

(sede), Belo Horizonte, Brasilia, Campinas, Curitiba, Fortaleza, Goiania, Joinville, 

Manaus, Porto Alegre, Recife, Rio de Janeiro, Salvador e Sao Carlos. 

2.7.2 Ernst & Young 

a) Ernst & Young atua de forma integrada na America do Sui 

Desde 2004, a Ernst & Young atua de forma integrada na America do Sui. 

Com a cria<;ao da South America Sub Area (SASA), formalizada no dia 26 de junho 

de 2004, a empresa busca facilitar o intercambio de conhecimento na regiao, de 

modo a oferecer melhores servi<;os e tornar-se ainda mais competitiva. 

A Ernst & Young America do Sui e formada pelas unidades do Brasil, da 

Argentina, da Bolivia, do Chile, da Colombia, do Equador, do Paraguai, do Peru, do 

Uruguai e da Venezuela. No continente, a empresa conta com uma equipe de 5,1 mil 

colaboradores. No Brasil, a Ernst & Young conta com 2 mil colaboradores e esta 

presente em oito cidades. 

Com a integra<;ao, a empresa passou a oferecer melhores solu<;oes para os 

clientes da regiao, beneficiando-se de sua experiencia nos diferentes paises que 
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formam a Ernst & Young America do Sui, alem de proporcionar mais 

oportunidades de crescimento profissional para sua forc;:a de trabalho. 

2. 7.3 PricewaterhouseCoopers 

A PricewaterhouseCoopers possui 16 escrit6rios no Brasil e cerca de 4.000 

colaboradores e s6cios com excelemcia profissional comprovada para o pleno 

atendimento das demandas dos clientes nas areas de Auditoria e Assessoria 

Empresarial e Tributaria. 0 alcance geografico da PwC Brasil permite a seus 

profissionais conhecer as vocac;:oes economicas de cada regiao brasileira, 

compreender as particularidades culturais e absorver experiencias pr6prias de cada 

localidade, o que garante ainda maior eficiencia na prestac;:ao de servic;:os. 

2.8. AUDITORIA INTERNA 

A seguir sera feita uma breve explanac;:ao dos seguintes itens: Conceituac;:ao e 

Objetivos da Auditoria lnterna e Conclusao Sobre a Conceituac;:ao da Auditoria 

lnterna. 

2.8.1 Conceituac;:ao e Objetivos da Auditoria lnterna 

A NBCT- 12, regulada pela Resoluc;:ao CFC 986/03, determina as seguintes 

conceituac;:oes acerca da Auditoria lnterna: 

a) Conceituac;ao e objetivos da auditoria interna 

I. Esta norma trata da atividade e dos procedimentos de Auditoria 
lnterna Contabil, doravante denominada Auditoria lnterna. 

11. A Auditoria lnterna e exercida nas pessoas juridicas de direito 
publico, interne ou externo, e de direito privado. 

Ill. A Auditoria lnterna compreende os exames, analises, avaliac;oes, 
levantamentos e comprovac;oes, metodologicamente estruturados para a 
avaliac;ao da integridade, adequa<;ao, eficacia, eficiencia e economicidade 
dos processes, dos sistemas de informa<;oes e de controles internes 
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integrados ao ambiente e de gerenciamento de riscos, com vistas a 
assistir a administrac;:ao da entidade no cumprimento de seus 

objetivos. 
IV. A atividade de Auditoria lnterna esta estruturada em procedimentos, 

com enfoque tecnico, objetivo sistematico e disciplinado, e tem por 
finalidade com enfoque tecnico, objetivo sistematico e disciplinado, e tem 
por finalidade agregar valor ao resultado da organizac;:ao, apresentando 
subsfdios para o aperfeic;:oamento dos processes, da gestao e dos controles 
internes, por meio da recomendac;:ao de soluc;:oes para as nao
conformidades apontadas nos relat6rios. 

b) Papeis de trabalho 

I. A Auditoria lnterna deve ser documentada por meio de papeis de 
trabalho, elaborados em meio ffsico ou eletronico, que devem ser 
organizados e arquivados de forma sistematica e racional. 

II. Os papeis de trabalho constituem documentos e registros dos fatos, 
informac;:oes e provas obtidas no curso da auditoria, a fim de evidenciar os 
exames realizados e dar suporte a sua opiniao, crfticas, sugestoes e 
recomendac;:oes. 

Ill. Os papeis de trabalho devem ter abrang€mcia e grau de detalhes 
suficientes para propiciarem a compreensao do planejamento, da natureza, 
da oportunidade e da extensao dos procedimentos de Auditoria lnterna 
aplicados, bem como do julgamento exercido e do suporte das conclusoes 
alcanc;:adas. 

IV. Analises, demonstrac;:oes ou quaisquer outros documentos devem ter 
sua integridade verificada sempre que forem anexados aos papeis de 
trabalho. 

c) Fraude e erro 

I. A Auditoria lnterna deve assessorar a administracao da entidade no 
trabalho de prevenc;:ao de fraudes e erros, obrigando-se a informa-la, 
sempre por escrito, de maneira reservada, sobre quaisquer indfcios ou 
confirmac;:oes de irregularidades detectadas no decorrer de seu trabalho. 

II. 0 termo "fraude" aplica-se a ato intencional de omissao e/ou 
manipulac;:ao de transac;:oes e demonstrac;:oes contabeis, tanto em termos 
ffsicos quanto monetarios. 

Ill. 0 termo "erro" aplica-se a ato nao intencional de omissao, 
desatenc;:ao, desconhecimento ou ma interpretac;:ao de fatos na elaborac;:ao 
de registro, informac;:oes e demonstrac;:oes contabeis, bem como de 
transac;:Oes e operac;:oes da entidade, tanto em termos ffsicos quanto 
monetarios. 

2.8.2 Conclusao sobre a Conceituagao da Auditoria lnterna 

Pela conceituagao aqui expressa ha uma definigao clara e consistente, pois 

o exercicio da auditoria interna com o cumprimento de uma metodologia a ser 

seguida, formalizada tecnicamente, cujo enfoque se da para trazer valor a 
organizagao. 0 estabelecimento do processo ocorre pelo aperfeigoamento dos 
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processos instituidos pela organizac;ao e por auxiliar na minimizac;ao das 

oportunidades de que fraudes acontec;am e permanec;am encobertas. 

2.9. CONVENIOS, CONTRATOS ADMINISTRATIVOS E AS PRINCIPAlS 

DIFERENCAS ENTRE CONVENIOS E CONTRATOS ADMINISTRATIVOS 

Neste t6pico serao abordos os assuntos referentes a Convenios, Contrato 

Administrativo e Principais Diferenc;as Entre Convenios e Contratos Administrativos. 

2.9.1 Convenios 

A Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta o artigo 37, inciso XXI, 

da Constituic;ao Federal, institui normas para licitac;oes e contratos da Administrac;ao 

Publica e da outras providemcias. 0 seu art. 116 determina que essas normas 

aplicam-se, no que couber, aos convenios, acordos, ajustes e outros institutos 

congeneres celebrados por 6rgaos e entidades da administrac;ao publica federal. 

Especificamente, quanta aos convenios que envolvem a aplicac;ao de 

recursos provenientes do Tesouro Nacional, aplicam-se, no que couber, as normas 

do Decreta n.0 93.872, de 23 de dezembro de 1986, Lei n.0 8.666, de 21 de junho de 

1993, bern como a lnstruc;ao Normativa n.0 01 da Secretaria do Tesouro 

Nacionai/STN, de 15 de janeiro de 1997. Segundo DiPietro (2005, p. 296 e 297 ): 

0 convemio nao constitui modalidade de contrato, embora seja urn dos 
instrumentos de que o Poder Publico se utiliza para associar-se com outras 
entidades publicas ou com entidades privadas. 
Define-se o convenio como forma de ajuste entre o Poder Publico e 
entidades publicas ou privadas para a realizac;ao de objetivos de interesse 
comum, mediante mutua colaborac;ao. (Di Pietro, 2005, p. 296 e 297) 

2.9.2 Contrato Administrativo 

Contrato administrativo e urn instrumento pelo qual a administrac;ao publica 

utiliza para formalizar toda e qualquer contratac;ao com entidades publicas ou 



40 

privadas, seja de materiais em gerais, de servic;os de todo genera, de obras 

publicas, etc. 0 conceito de contrato administrative segundo Di Pietro (2005, p. 240): 

A expressao contratos da Administrac;ao e utilizada, em sentido amplo, para 
abranger todos os contratos celebrados pela administrac;ao Publica, seja 
sob regime de direito publico, seja sob regime de direito privado. E a 
expressao contrato administrative e reservada para designar tao-somente 
os ajustes que a Administrac;ao, nessa qualidade, celebra com pessoas 
ffsicas ou jurfdicas, publicas ou privadas, para a consecuc;ao de fins 
publicos, segundo regime jurfdico de direito publico. 
Costuma-se dizer que, nos contratos de direito privado, a Administrac;ao se 
nivela ao particular, caracterizando-se a relac;ao jurfdica pelo trac;o da 
horizontalidade e que, nos contratos administrativos, a Administrac;ao age 
como poder publico, com todo o seu poder de imperio sobre o particular, 
caracterizando-se a relac;ao jurfdica pelo traco da verticalidade. (Di Pietro, 
2005, p. 240) 

2.9.3 Principais Diferenc;as entre Convenios e Contratos Administrativos 

0 convenio e o contrato sao igualmente instrumentos que a administrac;ao 

publica utiliza para aplicar seus recursos financeiros (materiais em gerais, servic;os 

de todo genero, obras publicas, etc.) com seguranc;a juridica, ambos sao distintos 

em suas finalidades. Segundo DiPietro (2005, p. 297 e 298): 

0 convenio tem em comum com o contrato o fato de ser um acordo de 
vontades. Mas e um acordo de vontades com caracterfsticas pr6prias. lsto 
resulta da pr6pria Lei n. 0 8.666/93, quando, no art. 116, caput, determina 
que suas normas se aplicam aos convenios "no que couber". Se os 
convenios tivessem natureza contratual, nao haveria necessidade dessa 
norma, porque a aplicac;ao da Leija decorreria dos artigos 1.0 e 2. 0

. 

As diferenc;as que costumam ser apontadas entre contrato e convenio sao 
as seguintes: 

a) No contrato, os interesses sao opostos e contradit6rios, enquanto no 
convenio sao recfprocos; por exemplo, em um contrato de compra e venda, 
o vendedor quer alienar o bem para receber o melhor preco e o comprador 
quer adquirir o bem pagando o menor prec;o; no convenio, tambem 
chamado de ato coletivo, todos os participantes querem a mesma coisa; 
b) Os entes conveniados tem objetivos institucionais comuns e se 
reunem, por meio de convenio, para alcanca-los; por exemplo, uma 
universidade publica- cujo objetivo eo ensino, a pesquisa e a prestac;ao de 
servic;os a comunidade - celebra convenio com outra entidade, publica ou 
privada, para realizar um estudo, um projeto, de interesse de ambas, ou 
para prestar servic;os de competencia comum a terceiros; e o que ocorre 
com os convenios celebrados entre Estados e entidade particulares tendo 
por objeto a prestac;ao de servic;os de saude ou educac;ao; e tambem o que 
se verifica com os convenios firmados entre Estado, Municfpios e Uniao em 
materia tributaria par coordenac;ao dos programas de investimentos e 
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servigos publicos e mutua assistencia para fiscalizagao dos tributos 
respectivos e permuta de informacoes; 

c) No convenio, os participes objetivam a obtengao de um resultado 
comum, ou seja, um estudo, um ato juridico, um projeto, uma obra, um 
servico tecnico, uma invencao etc., que serao usufruidos por todos os 
participes, o que nao ocorre no contrato; 
d) No convenio, verifica-se a mutua colaboragao, que pode assumir 
varias formas, como repasse de verbas, uso de equipamentos, de recursos 
humanos e materias, de im6veis, de know-howe outros; por isso mesmo, no 
convenio nao se cogita de preco ou remuneracao, que constitui clausula 
inerente aos contratos; 
e) Dessa diferenca resulta outra: no contato, o valor pago a titulo de 
remuneracao passa a integrar o patrimonio da entidade que o recebeu, 
sendo irrelevante para o repassador a utilizagao que sera feita do mesmo; 
no convenio, se o conveniado recebe determinado valor, este fica vinculado 
a utilizagao prevista no ajuste; assim, se um particular recebe verbas do 
poder publico em decorrencia de convenio, esse valor nao perde a natureza 
de dinheiro publico, s6 podendo ser utilizado para os fins previstos no 
convenio; por essa razao, a entidade esta obrigada a prestar contas de sua 
utilizagao, nao s6 ao ente repassador, como ao Tribunal de Contas; 
f) Nos contratos, "as vontades sao antagonicas, se compoem, mas nao 
se adicionam, delas resultando uma terceira especie (vontade contratual, 
resultante e nao soma) - ao passo que nos convenios, como nos 
cons6rcios, as vontades se somam, atuam paralelamente, para alcangar 
interesses comuns" (cf. Edmir Netto de Araujo, 1992:145; 
g) Em decorrencia disso, ha uma outra distingao feita por Edmir Netto de 
Araujo (1992:146): "a ausencia de vinculagao contratual, a inadmissibilidade 
de clausula de permanencia obrigat6ria (os convenentes podem denuncia-lo 
antes do termino do prazo de vigencia, promovendo o respective encontro 
de contas) e de sanc;oes pela inadimplencia (exceto eventuais 
responsabilidades funcionais que, entretanto, sao medidas que ocorrem fora 
da avenga)". (DiPietro, 2005, p. 297 e 298) 
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3. METODOLOGIA DA PESQUISA 

0 objetivo geral deste Trabalho de Conclusao de Curso e aplicar uma 

proposta de auditoria interna para validar a capta9ao e a aplica9ao de recursos 

mediante convemios nas funda96es privadas. 

3.1. QUANTO AO TIPO DE PESQUISA 

Segundo CRUZ (2008, p.98) o objetivo de uma pesquisa e descobrir 

respostas para os problemas, ou seja, pesquisa e o caminho para se chegar ao 

conhecimento e a busca como urn todo, constituindo uma base te6rica para o 

desenvolvimento de todo trabalho de investiga9ao. 

Conforme RUDIO (2000, p.27), para classificar os tipos de pesquisa a formas 

classicas serao classificadas a seguir: 

3.1.1 Pesquisa Aplicada 

Segundo RUDIO (2000) a pesquisa aplicada "Gera produtos e processos 

dirigido a solu9ao de problemas especificos, envolve verdades e interesses locais". 

3.2. DO PONTO DE VISTA DA FORMA DE ABORDAGEM DO PROBLEMA 

Neste item apresenta-se a forma de abordagem do problema destacada 

atraves da pesquisa qualitativa. 

3.2.1 Pesquisa Qualitativa 

Considera a rela9ao dinamica entre o mudo real com o sujeito, isto e, urn 

vinculo indispensavel entre o mundo concreto com a subjetividade do sujeito, que 
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nao pode ser traduzido em numeros. Sua busca nao se da atraves de numeros 

ou dados estatisticos e sim o ambiente natural e a fonte direta para coleta de dados. 

A pesquisa Qualitativa tambem e chamada de pesquisa fechada, pelo modo que OS 

dados sao coletados. 

3.3. QUANTO AOS OBJETIVOS 

Quanta aos objetivos apresentam-se os conceitos de pesquisa explorat6ria e 

pesquisa explicativa. 

3.3.1 Pesquisa Explorat6ria 

Promove a familiaridade com o problema, com o objetivo de construir 

hip6teses, requer levantamento bibliografico e coleta de dados de forma coesa, 

estudo de caso. 

3.3.2 Pesquisa Explicativa 

Visa identificar os fatores que influenciam na ocorrencia de fenomenos. 

Aprofunda os conhecimentos, pois explica a razao, e o por que dos acontecimentos. 

3.4. QUANTO A ABORDAGEM, TECNICAS E PROCEDIMENTOS 

Quanta a abordagem de procedimentos destacam-se os conceitos de 

pesquisa bibliografica, pesquisa documental e estudo de caso. 
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3.4.1 Pesquisa Bibliografica 

E essencial, pois gera o conhecimento, sendo a base te6rica para o 

desenvolvimento da investiga9ao. 

Segundo FONSESCA (2007, p.42 ) a pesquisa Bibliografica nao e repeti9ao 

do que ja esta publicada, e uma abertura para novos conhecimentos, novas ideias 

que propiciam a conclusoes inovadoras, podendo ocorrer em bibliotecas, buscando

se em revistas, jornais, livros, monografias, teses ate em meios de comunica9ao 

como radio, televisao, filmes etc. 

3.4.2 Pesquisa Documental 

Assemelha-se com a pesquisa bibliografica, porem nao busca apenas 

informa96es em livros e peri6dicos publicados, mas em materiais nao analisados 

anteriormente. Estas podem ser realizadas quando no ato ou depois da ocorrencia 

de urn fenomeno. 

3.4.3 Estudo de Caso 

Estudo profunda de urn tema, de maneira que se permita urn amplo 

conhecimento. 

0 presente estudo e uma pesquisa aplicada em funda96es, sendo de carater 

explicativo e explorat6rio, o qual tern por finalidade identificar os fatores que 

determinam ou contribuem para a ocorrencia dos fenomenos. Aprofunda o 

conhecimento da realidade. 

0 metodo de pesquisa a ser empregado e 0 documental, bibliografica e 

estudo de caso, pela necessidade da analise documental da entidade X e busca em 

legisla9ao e literaturas especificas objetivando adequa9ao ao servi9o privado. 
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A analise interpretativa dos dados sera qualitativa, devido a coleta de 

dados ser feita direta. 

3.5. DELIMITACAO ESPACIAL E TEMPORAL 

A presente pesquisa sera baseada na funda9ao X (nome ficticio por questoes 

eticas), institui9ao privada, situada na cidade de Curitiba, sendo que urn dos 

principais objetivos e viabilizar os recursos tecnicos, gerenciais e financeiros a fim de 

promover o desenvolvimento das atividades dos projetos realizados. 

3.6. LEVANTAMENTO DE INFORMACOES ANALISE E CONSOLIDACAO 

Considerando que a fiscaliza9ao das Transfen3ncias Voluntarias repassadas 

as entidades de Administra9ao publica ou entidades privadas sem fins lucrativos 

direta ou indiretamente do Estado ou Municipio, comprovara a aplica9ao das 

importancias recebidas nos fins a que se destinarem, sob penalidades previstas na 

lei, art. 74, paragrafo unico da CE, arts. 227 a 244 do Rl e art. 1° da Resolu9ao 

03/2006. 

Art. 74. Os Poderes Legislative, Executive e Judiciario manterao, de forma 

integrada, sistema de controle interno com a finalidade de: 

I - avaliar o cumprimento das metas previstas no plano plurianual, a 

execugao dos programas de governo e dos orgamentos da Uniao; 

II - comprovar a legalidade e avaliar os resultados, quanta a eficacia e 

eficiencia, da gestao orgamentaria, financeira e patrimonial nos 6rgaos e 

entidades da administragao federal, bern como da aplicagao de recursos 

publicos par entidades de direito privado; 

Ill - exercer o controle das operagoes de credito, avais e garantias, bern 

como dos direitos e haveres da Uniao; 

IV - apoiar o controle externo no exercicio de sua missao institucional. 
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Para a analise da prestagao de contas e precise ter claro as receitas 

creditadas pelo 6rgao repassador. 

De acordo com a lei 4.320/64, receita e todo recurso recebido de outras 

pessoas de direito publico ou privado classificadas como receitas correntes e 

receitas de capital. 

Despesa e toda obrigagao pecuniaria que o estado tern com terceiros, seja, 

pessoa fisica ou juridica classificadas como despesas correntes e despesas de 

capital. 

Para execugao de urn projeto, e previsto urn orgamento no qual as despesas 

e o tempo sao previstos no Plano de Trabalho, que devera ser controlado para que 

nao extrapole o valor da rubrica. 

Os controles dessas rubricas sao feitos pelos setores competentes, como: 

aquisigao de materiais de construgao e controlado pela engenharia, despesas com 

pagamento de pessoa fisica pelo Departamento de pessoal e assim 

sucessivamente. 

De acordo com a Lei das Licitag6es n° 8666/93, estabelece as normas gerais 

sobre as licitag6es com obras, servigos, compras, alienag6es, locag6es, no ambito 

do Poder da Uniao, dos Estados, Distrito Federal e dos Municipios. 

Todas as despesas que ultrapassarem valor de R$ 8.000,00 devem ser 

abertos processes licitat6rios, esse procedimento geralmente e aberto atraves de 

uma solicitagao do setor de compras que seguira a obrigatoriedade e as exceg6es 

da Lei 8.666, sendo abertos atraves de PE, PP, CC, TP que A finalizagao de urn 

projeto com a prestagao de contas ao 6rgao fiscalizador se da com o envio dos 

documentos solicitados e o preenchimento das DA T's. 

A falta de informagao de alguma dat, a nao apresentagao de documento ou 

duvidas que o TCE possa ter, gera diligencias. As diligencias tern prazo de 15 dias 

para serem resolvidas, podendo ser aceitas ou nao. 

A can3ncia de informag6es no Manual de Transferencias Voluntarias cedidas 

pelo TCE, como proceder com licitag6es e orientais nos procedimentos aplicaveis 

aos convenios, dificulta a realizagao da prestagao de contas, essa dificuldade pode 

ocasionar a desaprovagao da prestagao de contas, barrando recursos para o 

proximo exercicio, ou, encerramento do exercicio financeiro. 
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4. ESTUDO DE CASO- FUNDACOES PRIVADAS 

A concep9ao do ente fundacional alcan9ou a realidade brasileira no perlodo 

colonial, com a forma9ao te6rica basicamente estruturada e sob a denomina9ao 

institui9ao ou estabelecimento de utilidade publica. 

As entidades para se transformarem em pessoa jurldica precisam ter seus 

atos constitutivos assentados no registro pertinente. 

0 presente estudo realizado p6 meio de dados obtidos atraves da funda9ao x, 

que realiza atividades de ensino (transmissao de conhecimentos), de pesquisa 

(produ9ao de novas conhecimentos) ou de extensao (presta9ao de servi9os a 
comunidade) de acordo com a defini9ao do Supremo Tribunal Federal por intermedio 

de convenios ou contratos de acordo como art. 6° da Lei n° 8.958/94. 

Nos convenios ou contratos da funda9ao x, sempre consta clausula de que de 

forma indireta beneficia a entidade "em troca de favores" : "CLAUSULA ... - DOS 

BENS: Todos os bens adquiridos com recursos do presente Convenio (ou Contrato), 

pela FUNDA<;AO X, passarao a integrar o patrimonio da entidade de apoio a 

funda9ao, mediante doa9ao". 

De acordo com informa96es prestadas pela FUNDA<;AO X e conforme se 

depreende da escritura publica de sua constitui9ao, nao houve altera96es em seus 

atos constitutivos quanta a sua composi9ao patrimonial ou quanta a participa9ao da 

entidade que a funda9ao x ap6ia, desde a sua cria9ao. 

A Funda9ao x nao foi institulda por lei federal, mas se o fosse nao haveria 

proibi9ao de acumula9ao de cargos na funda9ao e nao entidade que serve como 

apoio, de acordo como Parecer n° 1-032, de 23/04/70, do Doutor Consultor-Geral da 

Republica, aprovado pelo Senhor Presidente da Republica, publicado no D. 0. U. de 

04/05/70. 

0 decreta-lei n° 2.299, de 21/11/86 (Aitera dispositivos do Decreta-Lei n° 

200/67): 

Art. 1° - Os dispositivos adiante indicados do Decreta-Lei n° 200, de 
25/02/67, passam a vigorar com a seguinte reda<;ao: 
Art. 4°- ... 
§ 10- ... 
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§ 2° -As fundac;oes institufdas em virtude de lei federal ou de cujos recursos 
participe a Uniao integram tambem a Administracao Federal lndireta, para 
os efeitos de: 
a) subordinacao aos mecanismos e normas de fiscalizacao, controle e 
gestao financeira; 
b) inclusao de seus cargos, empregos e funcoes e respectivos titulares 
no Plano de Classificacao de Cargos institufdos pela Lei n° 5.645, de 
10/12/70. 
§ 3° - Excetuam-se do disposto na alfnea "b" do paragrafo anterior as 
fundacoes universitarias e as destinadas a pesquisa. ao ensino e as 
atividades culturais. (foi grifado). 

As Funda<;oes Publicas - Lei n° 7.596, de 10/04/87, altera dispositivos do 

Decreta-Lei n° 200, de 25/02/67, modificado pelo Decreta-Lei n° 900, de 29/09/69 e 

pelo Decreta-Lei n° 2.299, de 21/11/86, com os seguintes acn§scimos: 

Art. 4° ... 
I - ... 
II - A Administracao lndireta, que compreende as seguintes categorias de 
entidades, dotadas de personalidade jurfdica propria: 
a) 
b) 
c) 
d) fundacoes publicas." (foi grifado). 

Art. 5° ... 
I - .. . 
II - .. . 
Ill - .. . 
IV - Fundacao Publica - a entidade dotada de personalidade jurfdica de 
direito privado, sem fins lucrativos, criada em virtude de autorizacao 
legislativa, para o desenvolvimento de atividades que nao exijam execucao 
por orgaos ou entidades de 

direito publico, com autonomia administrativa, patrimonio proprio 
gerido pelos respectivos orgaos de direcao, e funcionamento custeado por 
recursos da Uniao e de outras fontes. (foi grifado). 
§ 3° - As entidades de que trata o inciso IV deste artigo adquirem 
personalidade jurfdica com a inscricao da escritura publica de sua 
constituicao no Registro Civil de Pessoas Jurfdicas, nao se lhes aplicando 
as demais disposicoes do Codigo Civil concernentes as fundacoes. 

A funda<;ao x adquiriu personalidade juridica de direito privado com a 

inscri<;ao da escritura publica de sua constitui<;ao, lavrada em 02/04/1980 no Cart6rio 

do 1° Oficio de Notas da Comarca de Curitiba, PR, as fls. 039 do Livro 610, 

registrada em 15/04/1980 sob numero de ordem 3.024 no Livro "A -2" de Registro 

Civil de Pessoas Juridicas do Cart6rio do 2° Oficio de Registro de Titulos e 
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Documentos da Comarca de Curitiba, PR, nos termos do disposto no C6digo 

Civil Brasileiro- Lei n° 3.071, de 01/01/1916. 

Anualmente, a fundac;ao presta contas ao Ministerio Publico do Estado do 

Parana, de acordo como art. 26 do C6digo Civil/1916 eo art. 66 do C6digo Civil/ 

2002- Lei n° 10.406, de 10/01/2002, conforme veremos nos pr6ximos itens. 

C6digo Civil Brasileiro - Lei n° 10.406, de 10/01/2002, "Art. 45 -Paragrafo 

unico - Decai em (tres) anos o direito de anular a constituic;ao das pessoas juridicas 

de direito privado, por defeito do ato respectivo, contado o prazo da publicac;ao de 

sua inscric;ao no registro." 

ESTATUTO DA FUNDA<;AO X: "Art. 30 - Em caso de extinc;ao da 

FUNDACAO X, nos casos previstos em lei ou por decisao unanime do Conselho 

Diretor, presentes todos os seus integrantes, o seu patrimonio revertera a entidade 

que a fundacao ap6ia (nome nao divulgado por questoes eticas)." 

Execuc;ao indireta de atividades, segundo o Decreta n° 2.771, de 07/07/97 

(Dispoe sobre a contratac;ao de servic;os pela Administrac;ao Publica Federal direta, 

autarquica e fundacional): 

Art. 1° - No ambito da Administrac;ao Publica Federal direta, autarquica e 
fundacional poderao ser objeto de execuc;ao indireta as atividades materiais 
acess6rias, instrumentais ou complementares aos assuntos que constituem 
area de competencia legal do 6rgao ou entidade. 
§ 1 o - As atividades de conservac;ao, limpeza, seguranc;a, vigilancia, 
transportes, informatica, copeiragem, recepc;ao, reprografia, 
telecomunicac;oes e manutenc;ao de predios, equipamentos e instalac;oes 
serao, de preferencia, objeto de execuc;ao indireta. 

4.1. ESTRUTURA DAS FUNDA<;OES 

Para que a fundac;ao possa atingir seu fim ela precisa ter uma estrutura 

organizacional, que podera ser delineada na escritura publica atraves da criac;ao de 

uma entidade, devendo estar prevista em estatuto. Nele deve estar previsto o nome 

da fundac;ao, os fins a sede, como se administra e como representa de forma ativa, 

passiva, judicial, extrajudicial se o estatuto e reformavel e de que modo. Nao se 

pode olvidar quanta a responsabilidade dos administradores fundacionais, no 

sentido de que fique devidamente esclarecido se eles respondem ou nao 
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subsidiariamente pelas obrigac;oes que venham a assumir. E, finalmente, o 

estatuto deve canter as condic;oes de extinc;ao da fundac;ao e o destine a ser dado 

ao seu patrimonio. 

4.2. CARACTERiSTICAS DAS FUNDACOES 

A fundac;ao privada e dirigida por intermedio de 6rgaos administrativos, a que 

sao confiados poderes de administrac;ao, gestao e prestac;ao de contas, conforme as 

leis estatutarias devidamente registradas. 

E dever do administrador fazer com que se cumpram as leis funcionais de 

acordo com o estatuto, mantendo em ordem e conservac;ao o patrimonio como urn 

todo. 0 administrador deve gozar de plena capacidade para controlar a instituic;ao, 

pois o mesmo a representa como pessoa juridica.Portanto, o administrador, e de 

direito informar que urn administrador nao se torna s6cio da fundac;ao, por estar 

administrando e controlando o patrimonio como urn todo. 

A Fundac;ao, adquirindo personalidade juridica no Sistema Juridico Brasileira, 

personifica-se de direito privado ap6s ter seu registro do seu estatuto no Cart6rio do 

Registro Civil das Pessoas Juridicas. lsso acontece a partir da criac;ao ou o registro 

da instituic;ao em escritura publica ou do testamento e o da personificac;ao 

propriamente dita, com a aprovac;ao e registro do estatuto. 

Embora uma fundac;ao seja, conceitualmente, urn patrimonio financeiro ou 

material privado colocado a servic;o de uma causa de interesse social, ha uma 

inversao perversa: transformaram-se numa causa privada a servic;o da formac;ao de 

patrimonies tambem privados, valendo-se da credibilidade das instituic;oes publicas 

as quais se vinculam e de parte de seus recursos, que acabam administrando. 

4.2.1 Gestao da Administrac;ao de Organizac;ao sem Fins Lucrativos 

A administrac;ao das organizac;oes sem fins lucrativos, foi embasado 

teoricamente na concepc;ao de administrac;ao de DRUCKER(2001 ), segundo o qual 
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a capacidade do governo para executar tarefas sociais e muito limitada, motivo 

que torna as institui96es sem fins lucrativos vitais para a sociedade. Como ele 

coloca, de forma muito apropriada, 0 produto destas institui96es e "urn paciente 

curado, uma crian9a que aprende urn jovem que se transforma em urn adulto com 

respeito proprio; isto e, toda uma vida transformada. 

Essas institui9oes nao sao empresas no sentido proprio da palavra, mas 

tambem precisa aprender a utilizar a gerencia como ferramenta, de modo a poder se 

concentrar em sua missao. No entanto, se faz necessaria urn gerenciamento que 

atenda suas necessidades especificas, suas particularidades. Estrategias gerenciais 

desenvolvidas "especificamente a partir da sua propria experiencia e focalizadas em 

suas realidades e preocupa96es. 

4.3. FINALIDADE DAS FUNDA<;OES 

A finalidade da funda9ao e o principal elemento no negocio da institui9ao, por 

definir a linha condutora de atitudes da funda9ao, devendo possuir caracteristica de 

inalterabilidade relativa, estando adstrita as disposi96es instituidoras, em decorrencia 

do respeito a vontade do instituidor em seu sentido mais amplo de perpetua9ao. 

As funda96es privadas e as de apoio a Universidade, inserem-se na 

denomina9ao de terceiro setor, todas as funda9oes de categoria privada e de apoio 

sao acompanhadas dia a dia pelo ministerio publico do estado do Parana garantindo 

a sociedade e ao instituidor que os bens que ele destaca para a constitui9ao de uma 

Funda9ao fomentem exclusivamente o exercicio das finalidades sociais da entidade 

e que nunca sejam desviados para outras finalidades. 

0 acompanhamento do Ministerio publico na funda9ao se da desde o inicio da sua 

cria9ao e a acompanha durante todo o tempo. 
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4.4. PRINCIPAlS PARCEIROS DAS FUNDACOES 

A falta de recursos financeiros e quase sempre um dos grandes obstaculos ao 

desenvolvimento dos projetos, no entanto, existe uma parceria com algumas 

entidades que se tornaram parceiros da funda<;ao x, dentre as principais estao: 

FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos, ANP - Agencia Nacional do Petr61eo, 

Secretaria Municipal de Saude de Curitiba, CNPQ - Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Cientifico e tecnol6gico, SESA- Secretaria do Estado as Saude, 

Funda<;ao 0 Boticario, SETI - Secretaria de Estado da Ciencia, tecnologia e Ensino 

Superior, UFPR - Universidade Federal do Parana. 

4.5. INSTRUMENTOS LEGAlS PARA CAPTA<;AO DE RECURSOS 

0 recebimento de recursos surge atraves da necessidade da realiza<;ao de 

uma obra, servi<;o ou aquisi<;6es por meios publicos federais com entidades privadas 

com interesses comuns. 

0 conhecimento de algumas das praticas desenvolvidas por outras 

institui<;6es sem fins lucrativos, para capta<;ao de recursos, pode nos ser de grande 

valia 

A realiza<;ao do acordo entre as partes se da traves de um convenio que sera 

um acordo celebrado entre o poder publico e as entidades publicas ou privadas, em 

regime de mutua coopera<;ao. 0 convenio e formalizado atraves de um termo com 

preambulo, texto e encerramento no qual estarao as vontades das partes, visando o 

mesmo resultado. 

A principal regulamenta<;ao dos recursos publicos e a licita<;ao atraves da Lei 

n°8.666/93 e lei n°1 0.520/2000, alem da Lei da Responsabilidade Fiscal n°1 01/2000. 

Para celebra<;ao do convenio o gestor das contas devera apresentar o plano 

de trabalho ou plano de aplica<;ao que justificara a destina<;ao dos recursos, com a 

aprova<;ao do convenio e do plano de trabalho a entidade repassadora de recursos 

emite notas de empenho e liquida<;6es para quita<;ao do convenio. 
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Segundo TC, recebido os recursos, o gestor do convenio deve aplica-lo 

em banco oficial informado no convenio, sendo uma conta especifica para cada 

convenio, deve-se lembrar que a fiscalizac;ao da auditoria se da atraves de 

documentos confrontados com o extrato bancario demonstrando toda a 

movimentac;ao financeira. Os saques s6 devem ser efetuados para despesas 

previstas no plano de trabalho. 0 Gestor deve proceder ao exame de procedimento 

licitat6rio atraves da lei n° 8.666/93 para efetivar suas compras, as excec;oes devem 

ser justificadas para cada caso, como o das entidades de carater filantr6pico com 

capacidade administrativa reduzida que recebem valores de pequena monta, podem 

continuar a efetuar seus gastos de forma simplificada, como o procedimento de carta 

convite desde que fique tudo documentado, para posterior prestac;ao de contas. 

E importante salientar que a destinac;ao dos recursos deverao obedecer ao 

plano de trabalho que sera confrontado com a movimentac;ao dos extratos bancarios 

e se existir ausemcia de nexo entre os debitos do extrato bancario com as despesas 

podera resultar em responsabilizac;ao seguidas de penalidades como multa ao 

gestor. 

4.5.1 Aplicac;ao dos Recursos 

Os recursos recebidos em conta especifica deverao ser aplicados, a fim de 

assegurar a manutenc;ao do seu valor real, podendo os recursos serem aplicados 

em: 

• Caderneta de poupanc;a, cuja conta oficial se a previsao dos gastos com os 

recursos forem iguais ou superiores a urn mes; 

• Em fundo de aplicac;oes em curto prazo, ou em operac;oes de mercado 

aberto, quando sua utilizac;ao estiver prevista para prazos menores. 

Os rendimentos das aplicac;oes devem obrigatoriamente ser aplicado no 

objetivo do convenio, estando sujeito as mesmas condic;oes de prestac;ao de contas 

ou devolvidos ao 6rgao concedente no termino do convenio juntamente com saldo 

restante se houver. 
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4.5.2 Despesas com Multas Juros e Taxas 

Os recursos nao podem pagar despesas como taxas bancarias, multas, juros 

ou corregoes monetarias decorrente de pagamento ou recolhimento fora do prazo. 

Se ocorrer tal situagao o gestor deve restituir ao convenio tais valores que foram 

obtidos por pagamentos fora do prazo. 

4.6. Principais 6rgaos Fiscalizadores 

As fundagoes sao freqOentemente auditadas pelos 6rgaos fiscalizadores, 

sendo eles: Ministerio publico, Tribunal de Contas do Estado e Tribunal de Contas 

da Uniao. 

4.6.1 Fiscalizagao do Ministerio Publico 

Segundo a CF/88, o ministerio publico atua deve atuar sempre como 

instrumento de equilibrio social, sendo essencial a fungao jurisdicional do Estado, 

incumbindo a defesa de ordem juridica, do regime democratico e dos interesses 

sociais e individuais indisponiveis da sociedade que o representa. 0 ministerio pode 

variar sua posigao formal conforme a intensidade do interesse publico em defender a 

atuagao nas fundagoes privadas. 

0 STF define o velamento das fundagoes pelo MP da seguinte forma: 

"Velar pelas funda96es significa exercer toda a atividade fiscalizadora, de 
modo efetivo e eficiente, em a9ao continua e constante, a fim de verificar se 
realizam os seus 6rgaos dirigentes 
proveitosa gerencia da funda9ao, de modo a alcan9ar, de forma a mais 
completa, a vontade do instituidor( ... )". (STPF- RE n°44.384). 

Considera-se como obrigagao do MP em velar pelas fundagoes, atuando na 

aprovagao e alteragoes nos estatutos, fiscalizados os atos dos administradores e se 

necessario promover a anulagao de atos que impliquem na inobservancia das 

normas legais elaborando uma agao continua, para verificar se os bens sao 
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suficientes, se os 6rgaos e dirigentes realizam proveitosa gerencia da fundac;ao 

levando a vontade do instituidor. 

Segundo DINIZ (2007), as func;oes do Ministerio publico podem ser 

enumeradas em quatro, sendo elas: 

• Fungao Consultiva: seja das fundagoes ja constitufdas, ou das 
fundagoes nao reconhecidas de fato; 
• Fungao Fiscalizadora: exige a prestagao de contas e vela pela 
protegao da fidelidade, patrimonio e o vinculo manifestado. 
• Fungao Substitutiva da administragao: precedida de ordem judicial, 
em casas de impossibilidade e suprindo a deficiencia nos 6rgaos 
administrativos da entidade. 
• Fungao interventora: se desdobra na aprovagao de estatutos, e 
modificagao estatutaria e em caso de irregularidades, alem da intervengao 
em processes judiciais que as fundagoes fagam parte. 

0 MP pode solicitar a qualquer momento documentos, informac;ao, 

prestac;oes de contas quando se fac;am necessarias, solicitar prisoes preventivas de 

administradores improbos, pleitearem rescisoes de contratos, enfim tudo o que se 

fizer necessaria para que a finalidade da fundac;ao nao se desencaminhe do 

proposto. 

4.6.2 Fiscalizac;ao Tribunal de Contas da Uniao- TCU 

0 Tribunal de Contas da Uniao - TCU tern poderes para exercer a 

fiscalizac;ao contabil, financeira, orc;amentaria, operacional e patrimonial da Uniao e 

das entidades da administrac;ao direta e indireta, quanto a legalidade, a legitimidade 

e a economicidade e a fiscalizac;ao da aplicac;ao das subvenc;oes e da renuncia de 

receitas. Qualquer pessoa fisica ou juridica, publica ou privada, que utilize, arrecade, 

guarde, gerencie ou administre dinheiros, bens e valores publicos ou pelos quais a 

Uniao responda, ou que, em nome desta, assuma obrigac;oes de natureza 

pecuniaria tern o dever de prestar contas ao TCU. 

Fonte: W\J\M/.tcu.gov.br 

As func;oes basicas do TCU podem ser agrupadas como: fiscalizadora, 

consultiva, informativa, judicante, sancionadora, corretiva, normativa e de ouvidoria. 
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Todas essas fungoes compreendem na realizagao de auditorias e 

inspegoes, por iniciativa propria, por solicitagao do Congresso Nacional ou para 

apuragao de denuncias, em 6rgaos e entidades federais, em programas de governo, 

bern como a apreciagao da legalidade dos atos de concessao de aposentadorias, 

reformas, pensoes e admissao de pessoal no servigo publico federal e a fiscalizagao 

de renuncias de receitas e de atos e contratos administrativos em geral. 

4.6.3 Fiscalizagao Tribunal de Contas do Estado - TCE 

0 Tribunal de Contas e o 6rgao responsavel pela fiscalizagao do uso do 

dinheiro publico, do Estado e dos 399 Municipios paranaenses, em complemento a 
atribuigao de fiscalizar do Poder Legislative. Alem de fiscalizar todo volume de 

dinheiro publico investidos pelo governo do Parana e prefeituras, o Tribunal tambem 

informa a comunidade o resultado destas contas publicas, isto e, se o dinheiro 

publico foi aplicado corretamente ou nao. 

Fonte: WWW.tce.pr.gov.br 

Suas atribuigoes estao no controle da receita do Estados e dos Municipios 

que o compoe, acompanhamento da ilegalidade na contratagao de pessoal, 

aposentadorias ou reformas e pensoes estaduais e municipais, compete ao TCE 

analisar e julgar legalidade ou irregular as prestagoes de contas dos poderes 

legislative, judiciario do Ministerio Publico e de todos os 6rgaos publicos, emitir 

parecer previa das contas dos poderes legislative, judiciario seja ele estadual ou 

municipal, julgar todas as contas de Associagoes e entidades que tenham recebido 

recursos financeiros do estado para atividades sociais, apreciar e julgar aas 

legalidades e irregularidades praticadas pelos administradores publicos e prestar 

orientagoes em todas as agoes administrativas, atraves de respostas consultadas e 

formuladas. 

Para se saber se a fundagao privada esta sujeita ao controle do Tribunal de 

Contas alem do MP, e preciso aferir se a entidade depende ou nao de recursos 

publicos, sob qualquer uma de suas formas, ou se a fundagao publica se qualifique 
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como Organiza9ao Social que estipula contrato de gestao com o poder publico, 

se nao preencher esse requisito, nao ha interven9ao do Tribunal de Contas. 

4.7. FLUXO DAS PRESTACQES DE CONTAS 

Para come9ar a contextualizar como sera o fluxo da presta9ao de contas, e 

preciso saber o que significa prestar contas? 

Prestar contas significa demonstrar a forma em que os recursos destinados 

foram aplicados pela funda9ao ou entidade, demonstrando de forma comprobat6ria 

a aplica9ao dos recursos na forma da legisla9ao que rege. 

0 passo principal e a abertura de urn projeto que apresentara atraves dos 

documentos que serao citados abaixo, identificando o objetivo e as metas que se 

pretende alcan9ar e para que e como sera feita a destina9ao dos recursos 

repassados pelo estado. 

4.7.1 Termo de Convenio 

Atraves dos acordos firmados com terceiros, de entidades publicas ou 

privadas o governo transfere recursos para execu9ao desse projeto. Esses acordos 

devem ser formalizados atraves de convenios, contratos de acordo com o objeto 

acordado entre as partes. 

Os convenios sao elaborados seguindo as leis, instru96es normativas 

vigentes, devendo ser o mais claro e coeso, informando as partes interessadas, o 

objeto (a que se destina), recursos a serem repassados (valor mensal e total), 

vigencia do convenio que podera ser prorrogada atraves de urn ativo de prazo ou 

valor e termos legais para ambas partes. 
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4.7.2 Plano de Aplicac;ao 

0 Termo de Convenio se da como apoio do Plano de Aplicac;ao ou Plano de 

trabalho, no qual constara o objeto de convenio e especificac;ao das rubricas que 

irao se destinar os recursos financeiros, podendo ser subdividos em despesas com 

capital e custeio. 

4.7.3 Despesas com Capital 

E a despesa que resulta no acrescimo do patrimonio do 6rgao ou entidade 

que a realiza, aumentando, dessa forma, sua riqueza patrimonial. Dotac;ao que 

contribui para formar urn bern de capital, para adicionar valor a urn bern ja existente 

ou para transferir a propriedade de bens ja existentes, ou para transferir a 

propriedade de bens ou direitos (ativos reais) para terceiros. 

"As realizadas com o prop6sito de formar e/ou adquirir ativos reais, 
abrangendo, entre outras ac;oes, o planejamento e a execuc;ao de obras, a 
compra de instalac;oes, equipamentos, material permanente, trtulos 
representatives do capital de empresas ou entidades de qualquer natureza, 
bem como as amortizac;oes de divida e concessoes de emprestimos". 

Fonte:(www.tesouro.fazenda.gov.br/servicos/glossario/glossario d.asp) 

4.7.4 Despesas com Custeio 

Conjunto de despesas relacionadas com os itens basicos de manutenc;ao de 

uma instituic;ao. Sao as dotac;oes para a manutenc;ao de servic;os anteriormente 

criados, inclusive as destinadas a atender a obras de conservac;ao e adaptac;ao de 

bens im6veis. 
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As necessarias a prestac;:ao de servic;:os e a manutenc;:ao da ac;:ao da 
administrac;:ao como, por exemplo, o pagamento de pessoal, de material de 
consumo e a contratac;:ao de servic;:os de terceiros. 

Fonte: (www. tesouro. fazenda. gov. br/servicos/glossario/glossario d .asp) 

4. 7.5 Autoriza9ao Governamental 

A autoriza9ao Governamental e aceita9ao do inicio do projeto, assinado e 

autorizado pelo Governador do Estado, concretiza a abertura do projeto, liberando 

recursos financeiros destinados ao projeto. 

4. 7.6 Publica9ao do Convenio 

A elabora9ao do convenio, plano de aplica9ao firmando-se com a aceita9ao e 

autoriza9ao do governador, e publicada em Diario Oficial do Estado - DIOE. 

4.7.7 Termos Aditivos 

Todo convenio tern prazo (vigencia), no decorrer da execu9ao de urn projeto 

pode ocorrer falta de recursos ou falta de tempo, esses fatores poderao ser 

prorrogados traves de urn termo aditivo que pode ser de prazo ou valor, nao 

podendo ser alterada a clausula do objeto. 

Para todos os termos aditivos independente da quantidade deve conter 

autoriza9ao governamental, e publica9ao em DIOE, no caso de alterayao de valor 

deve conter novo plano de Aplica9ao. 

As presta96es de contas dos convenios com a Administra9ao Publica devera 

ser encaminhadas anualmente ate o dia 30 de abril do ano subsequentente a 

execu9ao do contrato ou 60 (trinta) dias ap6s o encerramento de urn convenio se a 

vigencia expirar em menos de 1 (urn) ano. 
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A prestac;ao de contas aplicadas a fundac;oes e Sociedades de Economia 

Mista distingue-se da apresentac;ao dos seguintes documentos: 

1. Oat's e anexos formuladas pelo Tribunal de Contas do Estado, devidamente 

preenchidas e assinadas pelos responsaveis da fundac;ao, constando: 

Anexo 1 - Oficio de Encaminhamento da Prestac;ao de contas ao Tribunal de 

Constas do Estado; 

Anexo 2- Modelo de Formulario; 

Oat 1 - Relat6rio de Execuc;ao de Transferencia Voluntaria; 

Oat 2 - Empenhos e Liquidac;oes da entidade concedente; 

Oat 3 - Relat6rio DE Ativos; 

Oat 4 - Demonstrative da execuc;ao das Receitas e da Despesa; 

Oat 5 - Relat6rio de Conciliac;ao bancaria; 

Oat SA- Pagamentos efetuados com pessoal; 

Oat 6 - Relat6rio de Conciliac;ao Bancaria; 

Oat 7 - Demonstrative de bens adquiridos/ material permanente; 

Oat 8 - Licitac;6es e contratos 

Oat 9 - Execuc;ao de obras; 

Oat 10 - Declarac;ao de guard a e conservac;ao dos documentos contabeis; 

2. Copia do ato de transferencia voluntaria, formalizado mediante convenio, ou, 

aditivos se houver; 

3. C6pia do plano de trabalho, aprovado pela entidade concedente de recursos; 

4. Extratos bancarios (originais), contendo a movimentac;ao completa desde o 

inicio do credito; 

5. Termo e cumprimento dos objetivos original, de conclusao de obra e/ou 

instalac;ao e funcionamento dos equipamentos, expedido pelo 6rgao 

competente no ato de transferencia; 

6. guias bancarias autenticadas e original, referente a recolhimento de saldo, 

inclusive aplicac;ao financeira, ao tesouro Nacional ou ainda a entidade 

concedente dos recursos, conforme dispuser a legislac;ao pertinente; 

7. Capias dos processos licitat6rios, nos termos da Lei, se modalidade Carta 

Convite: 

a) Edital da carta convite; 
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b) Ata de julgamento; 

c) Ata de habilita9ao; 

d) Homologa9ao da autoridade competente 

8. C6pias dos processes licitat6rios, nos termos da Lei, se modalidade Pregao: 

a) Edital do Pregao; 

b) Comprovante da publica9ao em Diario Oficial, ou jornal de grande circula9ao 

na regiao certame; 

c) Ata de julgamento; 

d) Homologa9ao da autoridade competente; 

9. C6pias dos processes licitat6rios, nos termos da Lei, se modalidade Tomada 

de Pre9os ou Concorrencia: 

a) Edital da Tomada de Pre9os ou Concorrencia; 

b) Comprovante da publica9ao em Diario Oficial, ou jornal de grande circula9ao 

na regiao certame; 

c) Ata de julgamento; 

d) Ata de habilita9ao; 

e) Homologa9ao da autoridade competente; 

4.7.8 Certidao Liberat6ria 

Os trabalhos de fiscaliza~o do Tribunal de Contas compreenderao a 

formaliza9ao, libera9ao e execu9ao das transferencias voluntarias do Estado e dos 

municipios. Durante a fiscaliza9ao o TCE adota procedimentos, nos termos de 

Regimento Interne, quando detectar irregularidades na execu9ao das transferencias 

voluntarias. 

A certidao liberat6ria e urn documento comprobat6rio da regulariza9ao da 

execu9ao das transferencias voluntarias, do que trata a Lei complementar n° 

101/2002, sendo a apresenta9ao obrigat6ria da entidade publica e privada que 
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recebam recursos do governo. A nao liberac;ao da certidao liberat6ria impedira a 

fundac;ao de receber recursos, ate a regularizac;ao. 

4.8. PROPOSTA DE AUDITORIA INTERNA COM BASE NA ESTRUTURA 

ESTUDADA 

A auditoria interna nas fundac;oes se da pelo fato de ter urn controle 

internamente , gerando a criac;ao de valores, o que servira como base de apoio aos 

gestores no cumprimento dos objetivos da fundac;ao , colocando de forma 16gica a 

implementac;ao e melhorias na fundac;ao quanta as auditorias externas sofridas 

diariamente, com especial relevancia no controle das receitas. 

lnicialmente a fundac;ao x sofrera resistencia quanta as informac;oes a serem 

repassadas pela falta de organizac;ao da parte documentac;ao e por falta de controle 

na sua rotina de trabalho. A auditoria devera solicitar de forma clara o que deseja 

para que a programac;ao diaria da fundac;ao nao tenha diminuic;ao do trabalho 

operacional diario. 

A marcac;ao de reunioes entre ambas as partes facilitara o trabalho, pois 

nessa reuniao devem ser colocados pontos relevantes da fundac;ao como as 

dificuldades que a mesma tern para providenciar a documentac;ao solicitada pela 

auditoria externa, ate mesmo buscar informac;oes da propria auditoria interna de 

como proceder em tais casos, como: Quais documentac;oes do projeto deverao ser 

arquivadas em via original e durante quanta tempo, a auditoria interna ira auxiliar a 

fundac;ao em todos os sentidos, a fim de diminuir as irregularidades. 

A principia os 6rgaos fiscalizadores tern a mesma regulamentac;ao em 

termos de documentac;ao do processo de prestac;ao de contas, cabe a fundac;ao 

sempre estar atenta quanta a mudanyas para nao sofrer surpresas futuramente. 

A fundac;ao x precisa de orientac;ao no controle dos recursos assim como nos 

procedimentos licitat6rios onde 0 processo e feito, mas a questao e: 0 procedimento 

que a fundayao x adota e regular, tento em vista que ha sempre diligencias a serem 

respondidas? 
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Vemos que nao por que se ha diligencias ha irregularidades, e uma 

auditoria interna ira trabalhar como parceiro direto da fundac;ao minimizando os 

erros, consequentemente melhora dos servic;os e processes realizados pela 

instituic;ao. 
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5. CONCLUSOES E RECOMENDACOES 

A auditoria interna nas funda96es se da pelo fato de ter urn controle 

internamente, gerando a cria9ao de valores, o que servira como base de apoio aos 

gestores no cumprimento dos objetivos da funda9ao, colocando de forma 16gica a 

implementa9ao e melhorias na funda9ao quanta as auditorias externas realizadas 

diariamente, com especial relevancia no controle das receitas. 

lnicialmente a funda9ao x tera dificuldade e resistencia quanta as 

informa96es a serem repassadas pela falta de organiza9ao da parte de 

documenta9ao e por falta de controle na sua rotina de trabalho. A auditoria devera 

solicitar de forma clara o que deseja para que a programa9ao diaria da funda9ao nao 

tenha diminui9ao do trabalho operacional diario. 

A marca9ao de reunioes entre ambas as partes facilitara o trabalho, pois 

nessa reuniao deverao ser colocados pontos relevantes da funda9ao como as 

dificuldades que a mesma tern para providenciar a documenta9ao solicitada pela 

auditoria externa, ate mesmo buscar informa96es da propria auditoria interna de 

como proceder em tais casas, como por exemplo: Quais documentos de 

determinado projeto deverao ser arquivados em via original e durante quanta tempo, 

a auditoria interna ira auxiliar a funda9ao em todos os sentidos, a fim de diminuir as 

irregularidades. 

A principia os orgaos fiscalizadores tern a mesma regulamenta9ao em 

termos de documenta9ao do processo de presta9ao de contas, cabe a funda9ao 

sempre estar atenta quanta a mudan9as na legisla9ao para nao sofrer surpresas no 

futuro. 

A funda9ao x precisa de orienta9ao no controle dos recursos, assim como 

nos procedimentos licitat6rios onde o processo e feito, mas a questao e: 0 

procedimento que a funda9ao x adota e regular, tento em vista que ha sempre 

diligencias a serem respondidas? 

Vemos que nao por que se ha diligencias ha irregularidades ou 

documenta96es que deixam duvidas, e uma auditoria interna ira trabalhar como 

parceiro direto da funda9ao minimizando os erros, conseqi.ientemente melhora dos 

servi9os e processes realizados pela institui9ao. 
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Desta forma, e possivel demonstrar a importancia de um departamento 

de controle interno bern estruturado e alinhado as expectativas da dire<;ao da 

funda<;ao x. 0 controle interno deve ter independencia e autonomia para verificar 

todos os procedimentos e rotinas da institui<;ao. 

A funda<;ao x s6 obtera a qualidade esperada em rela<;ao a todo o processo 

de capta<;ao e aplica<;ao de recursos provenientes de convenios firmados com 

6rgaos publicos se investir em treinamento e capacita<;ao de seu quadro funcional, 

pois a eficiencia, de modo geral, depende das pessoas altamente qualificadas e 

motivadas dentro da organiza<;ao. 
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7.1 ANEXO I - LEI 8.666/93 - LICIT A~OES 



Presidencia da Republica 
Casa Civil 

Subchefia para Assuntos Juridicos 

LEI N° 8.666, DE 21 DE JUNHO DE 1993 
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Texto compilado 

Mensagem de veto 

Regulamenta o art. 37, incise XXI, da Constituicao 
Federal, institui normas para licitacoes e contratos da 
Administracao Publica e da outras providemcias. 

0 PRESIDENTE DA REPUBLICA Face saber que o Congresso Nacional decreta e eu 
sanciono a seguinte Lei: 

Capitulo I 
DAS DISPOSIQOES GERAIS 

Secao I 
Dos Principios 

Art. 1Q Esta Lei estabelece normas gerais sobre licitacoes e contratos administrativos 
pertinentes a obras, services, inclusive de publicidade, compras, alienacoes e locacoes no ambito dos 
Poderes da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios. 

Paragrafo unico. Subordinam-se ao regime desta Lei, alem dos 6rgaos da administracao 
direta, os fundos especiais, as autarquias, as fundacoes publicas, as empresas publicas, as 
sociedades de economia mista e demais entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao, 
Estados, Distrito Federal e Municipios. 

Art. 2Q As obras, services, inclusive de publicidade, compras, alienacoes, concessoes, 
permissoes e locacoes da Administracao Publica, quando contratadas com terceiros, serao 
necessariamente precedidas de licitacao, ressalvadas as hip6teses previstas nesta Lei. 

Paragrafo unico. Para os fins desta Lei, considera-se contrato todo e qualquer ajuste entre 
6rgaos ou entidades da Administracao Publica e particulares, em que haja um acordo de vontades 
para a formacao de vinculo e a estipulacao de obrigacoes reciprocas, seja qual for a denominayao 
utilizada. 

Art. 3Q A licitacao destina-se a garantir a observancia do principio constitucional da isonomia e 
a selecionar a proposta mais vantajosa para a Administracao e sera processada e julgada em estrita 
conformidade com os principios basicos da legalidade, da impessoalidade, da moralidade, da 
igualdade, da publicidade, da probidade administrativa, da vinculacao ao instrumento convocat6rio, 
do julgamento objetivo e dos que lhes sao correlates. 

§ 1Q E vedado aos agentes publicos: 

I - admitir, prever, incluir ou tolerar, nos atos de convocacao, clausulas ou condi¢es que 
comprometam, restrinjam ou frustrem o seu carater competitive e estabelecam preferemcias ou 
distincoes em razao da naturalidade, da sede ou domicilio dos licitantes ou de qualquer outra 
circunstancia impertinente ou irrelevante para o especifico objeto do contrato; 

II - estabelecer tratamento diferenciado de natureza comercial, legal, trabalhista, previdenciaria 
ou qualquer outra, entre empresas brasileiras e estrangeiras, inclusive no que se refere a moeda, 
modalidade e local de pagamentos, mesmo quando envolvidos financiamentos de agemcias 
internacionais, ressalvado o disposto no paragrafo seguinte e no art. 3° da Lei n° 8.248. de 23 de 
outubro de 1991. 
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§ 2Q Em igualdade de condi~oes, como criteria de desempate, sera assegurada 
preferencia, sucessivamente, aos bens e servi~os: 

I - produzidos ou prestados por empresas brasileiras de capital nacional; 

II - produzidos no Pais; 

Ill - produzidos ou prestados por empresas brasileiras. 

IV - produzidos ou prestados por empresas que invistam em pesquisa e no desenvolvimento 
de tecnologia no Pais. (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 

§ 3Q A licita~ao nao sera sigilosa, sendo publicos e acessiveis ao publico os atos de seu 
procedimento, salvo quanta ao conteudo das propostas, ate a respectiva abertura. 

§ 4° (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 4Q Todos quantos participem de licita~ao promovida pelos 6rgaos ou entidades a que se 
refere o art. 1° tem direito publico subjetivo a fiel observancia do pertinente procedimento 
estabelecido nesta lei, podendo qualquer cidadao acompanhar o seu desenvolvimento, desde que 
nao interfira de modo a perturbar ou impedir a realiza~ao dos trabalhos. 

Paragrafo unico. 0 procedimento licitat6rio previsto nesta lei caracteriza ato administrative 
formal, seja ele praticado em qualquer esfera da Administra~ao Publica. 

Art. 5Q Todos os valores, pre~os e custos utilizados nas licita~oes terao como expressao 
monetaria a moeda corrente nacional, ressalvado o disposto no art. 42 desta Lei, devendo cada 
unidade da Administra~ao, no pagamento das obriga~oes relativas ao fornecimento de bens, 
loca~oes, realiza~ao de obras e presta~ao de servi~os, obedecer, para cada fonte diferenciada de 
recursos, a estrita ordem cronol6gica das datas de suas exigibilidades, salvo quando presentes 
relevantes razoes de interesse publico e mediante previa justificativa da autoridade competente, 
devidamente publicada. 

§ 1Q Os creditos a que se refere este artigo terao seus valores corrigidos por criterios 
previstos no ato convocat6rio e que lhes preservem o valor. 

§ 2° A correQao de que trata o paragrafo anterior correra a conta das mesmas dota9oes 
or9amentarias que atenderam aos creditos a que se refere. 

§ 2Q A corre~ao de que trata o paragrafo anterior cujo pagamento sera feito junto com o 
principal, correra a conta das mesmas dota~oes or~amentarias que atenderam aos creditos a que se 
referem. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 3Q Observados o disposto no caput, os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores 
nao ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 24, sem prejuizo do que dispoe seu paragrafo 
unrco, deverao ser efetuados no prazo de ate 5 (cinco) dias uteis, contados da apresenta~ao da 
fatura. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Se~ao II 
Das Defini~oes 

Art. 6Q Para os fins desta Lei, considera-se: 

I - Obra - toda constru~ao, reforma, fabrica~ao, recupera~ao ou amplia~ao, realizada por 
execu~ao direta ou indireta; 

II - Servi~o - toda atividade destinada a obter determinada utilidade de interesse para a 
Administra~ao, tais como: demoli~ao, conserto, instala~ao, montagem, opera~ao, conserva~ao, 
repara~ao, adapta~ao, manuten~ao, transports, loca~ao de bens, publicidade, seguro ou trabalhos 
tecnico-profissionais; 
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Ill- Compra- toda aquisic;ao remunerada de bens para fornecimento de uma s6 vez ou 
parceladamente; 

IV- Alienac;ao- toda transferencia de domfnio de bens a terceiros; 

V - Obras, servic;os e compras de grande vulto - aquelas cujo valor estimado seja superior a 25 
(vinte e cinco) vezes o limite estabelecido na alfnea "c" do inciso I do art. 23 desta Lei; 

VI - Seguro-Garantia - o seguro que garante o fiel cumprimento das obrigac;oes assumidas por 
empresas em licitac;oes e contratos; 

VII - Execuc;ao direta - a que e feita pelos 6rgaos e entidades da Administrac;ao, pelos pr6prios 
meios; 

VIII Exect.~crao indireta a q~;~e o 6rgao 01.1 entidade contr=ata com terceiros, sob qt.Jalq~;~er das 
seg~;~intes modalidades: 

VIII - Execuc;ao indireta- a que o 6rgao ou entidade contrata com terceiros sob qualquer dos 
seguintes regimes: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

a) empreitada por prec;o global -quando se contrata a execuc;ao da obra ou do servic;o por 
prec;o certo e total; 

b) empreitada por prec;o unitario- quando se contrata a execuc;ao da obra ou do servic;o por 
prec;o certo de unidades determinadas; 

c) (VETADO) 

c) (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

d) tarefa - quando se ajusta mao-de-obra para pequenos trabalhos por prec;o certo, com ou 
sem fornecimento de materiais; 

e) empreitada integral -quando se contrata urn empreendimento em sua integralidade, 
compreendendo todas as etapas das obras, servic;os e instalac;oes necessarias, sob inteira 
responsabilidade da contratada ate a sua entrega ao contratante em condic;oes de entrada em 
operac;ao, atendidos os requisites tecnicos e legais para sua utilizac;ao em condic;oes de seguranc;a 
estrutural e operacional e com as caracterfsticas adequadas as finalidades para que foi contratada; 

IX - Projeto Basico - conjunto de elementos necessaries e suficientes, com nfvel de precisao 
adequado, para caracterizar a obra ou servic;o, ou complexo de obras ou servic;os objeto da licitac;ao, 
elaborado com base nas indicac;oes dos estudos tecnicos preliminares, que assegurem a viabilidade 
tecnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a 
avaliac;ao do custo da obra e a definic;ao dos metodos e do prazo de execuc;ao, devendo canter os 
seguintes elementos: 

a) desenvolvimento da soluc;ao escolhida de forma a fornecer visao global da obra e identificar 
todos os seus elementos constitutivos com clareza; 

b) soluc;oes tecnicas globais e localizadas, suficientemente detalhadas, de forma a minimizar a 
necessidade de reformulac;ao ou de variantes durante as fases de elaborac;ao do projeto executivo e 
de realizac;ao das obras e montagem; 

c) identificac;ao dos tipos de servic;os a executar e de materiais e equipamentos a incorporar a 
obra, bern como suas especificac;oes que assegurem os melhores resultados para o 
empreendimento, sem frustrar o carater competitive para a sua execuc;ao; 

d) informac;oes que possibilitem o estudo e a deduc;ao de metodos construtivos, instalac;oes 
provis6rias e condic;oes organizacionais para a obra, sem frustrar o carater competitive para a sua 
execuc;ao; 
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e) subsfdios para montagem do plano de licitacao e gestao da obra, compreendendo a 
sua programacao, a estrategia de suprimentos, as normas de fiscalizacao e outros dados 

necessaries em cada caso; 

f) orcamento detalhado do custo global da obra, fundamentado em quantitativos de servicos e 
fornecimentos propriamente avaliados; 

X - Projeto Executive - o conjunto dos elementos necessaries e suficientes a execucao 
completa da obra, de acordo com as normas pertinentes da Associacao Brasileira de Normas 
Tecnicas- ABNT; 

XI - Administracao Publica -a administracao direta e indireta da Uniao, dos Estados, do 
Distrito Federal e dos Municfpios, abrangendo inclusive as entidades com personalidade jurfdica de 
direito privado sob controle do poder publico e das fundacoes par ele institufdas ou mantidas; 

XII - Administracao- 6rgao, entidade ou unidade administrativa pela qual a Administrayao 
Publica opera e atua concretamente; 

XIII lmprensa Oficial vefculo oficial de divulgaQao da AdministraQao Publica; 

XIII - lmprensa Oficial - vefculo oficial de divulgacao da Administracao Publica, sendo para a 
Uniao o Diario Oficial da Uniao, e, para os Estados, o Distrito Federal e os Municfpios, o que for 
definido nas respectivas leis; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

' 
XIV- Contratante- eo 6rgao ou entidade signataria do instrumento contratual; 

XV - Contratado - a pessoa ffsica ou jurfdica signataria de contrato com a Administracao 
Publica; 

XVI - Comissao - comissao, permanente ou especial, criada pela Administracao com a funcao 
de receber, examinar e julgar todos os documentos e procedimentos relatives as licitacoes e ao 
cadastramento de licitantes. 

Secao Ill 
Das Obras e Servicos 

Art. 7Q As licitacoes para a execucao de obras e para a prestacao de servicos obedecerao ao 
disposto neste artigo e, em particular, a seguinte sequencia: 

1 - projeto basico; 

II - projeto executive; 

Ill- execucao das obras e servicos. 

§ 1Q A execucao de cada etapa sera obrigatoriamente precedida da conclusao e aprovacao, 
pela autoridade competente, dos trabalhos relatives as etapas anteriores, a excecao do projeto 
executive, o qual podera ser desenvolvido concomitantemente com a execucao das obras e servicos, 
desde que tambem autorizado pela Administracao. 

§ 2Q As obras e os servicos somente poderao ser licitados quando: 

I- houver projeto basico aprovado pela autoridade competente e disponfvel para exame dos 
interessados em participar do processo licitat6rio; 

II - existir orcamento detalhado em planilhas que expressem a composicao de todos os seus 
custos unitarios; 
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Ill- houver prev1sao de recursos orc;:amentarios que assegurem o pagamento das 
obrigac;:oes decorrentes de obras ou servic;:os a serem executadas no exercicio financeiro em 

curso, de acordo com o respective cronograma; 

IV- o produto dela esperado estiver contemplado nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual de que trata o art. 165 da Constituicao Federal, quando foro caso. 

§ 3Q E vedado incluir no objeto da licitac;:ao a obtenc;:ao de recursos financeiros para sua 
execuc;:ao, qualquer que seja a sua origem, exceto nos casas de empreendimentos executados e 
explorados sob o regime de concessao, nos termos da legislac;:ao especifica. 

§ 4Q E vedada, ainda, a inclusao, no objeto da licitac;:ao, de fornecimento de materiais e 
servic;:os sem previsao de quantidades ou cujos quantitativos nao correspondam as previsoes reais do 
projeto basico ou executive. 

§ SQ E vedada a realizac;:ao de licitac;:ao cujo objeto inclua bens e servic;:os sem similaridade ou 
de marcas, caracteristicas e especificac;:oes exclusivas, salvo nos casas em que for tecnicamente 
justificavel, ou ainda quando o fornecimento de tais materiais e servic;:os for feito sob o regime de 
administrac;:ao contratada, previsto e discriminado no ato convocat6rio. 

§ 6Q A infringemcia do disposto neste artigo implica a nulidade dos atos ou contratos 
realizados e a responsabilidade de quem lhes tenha dado causa. 

§ 7Q Nao sera ainda computado como valor da obra ou servic;:o, para fins de julgamento das 
propostas de prec;:os, a atualizac;:ao monetaria das obrigac;:oes de pagamento, desde a data final de 
cada periodo de aferic;:ao ate a do respective pagamento, que sera calculada pelos mesmos criterios 
estabelecidos obrigatoriamente no ato convocat6rio. 

§ 8Q Qualquer cidadao poderc~ requerer a Administrac;:ao Publica os quantitativos das obras e 
prec;:os unitarios de determinada obra executada. 

§ 9Q 0 disposto neste artigo aplica-se tambem, no que couber, aos casas de dispensa e de 
inexigibilidade de licitac;:ao. 

Art. 8Q A execuc;:ao das obras e dos servic;:os deve programar-se, sempre, em sua totalidade, 
previstos seus custos atual e final e considerados os prazos de sua execuc;:ao. 

§ 1° As obras, servigos e fornecimentos serao divididos em tantas parcelas quantas se 
comprovarem tecnica e economicamente viaveis, a criterio e por conveniencia da Administrac;ao, 
procedendo se a licitac;ao com vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado 
e a ampliac;ao da competitividade, sem perda da economia de escala. 

§ 2° E proibido o retardamento imotivado da execuc;ao de parcela de obra ou servic;o, se 
existente previsao oryamentaria para sua execuc;ao total, salvo insuficiencia financeira de recursos ou 
comprovado motivo de ordem tecnica, justificados em despacho circunstanciado das autoridades a 
que se refere o art. 26 desta lei. 

§ ao Na execuc;ao parcelada, inclusive nos casos admitidos neste artigo, a cada etapa ou 
conjunto de etapas da obra, servigo ou fornecimento, ha de corresponder licitac;ao distinta, 
preservada a modalidade pertinente para a execuc;ao total do objeto da licitac;ao. 

§ 4° Em qualquer caso, a autorizac;ao da despesa sera feita para o custo final da obra ou 
servic;o projetados. 

Paragrafo unico. E proibido o retardamento imotivado da execuc;:ao de obra ou servic;:o, ou de 
suas parcelas, se existente previsao orc;:amentaria para sua execuc;:ao total, salvo insuficiencia 
financeira ou comprovado motivo de ordem tecnica, justificados em despacho circunstanciado da 
autoridade a que se refere o art. 26 desta Lei. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 9Q Nao podera participar, direta ou indiretamente, da licitac;:ao ou da execuc;:ao de obra ou 
servic;:o e do fornecimento de bens a eles necessaries: 

I- o autor do projeto, basico ou executive, pessoa fisica ou juridica; 
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II - empresa, isoladamente ou em consorcro, responsavel pela elaborayao do projeto 
basico ou executive ou da qual o autor do projeto seja dirigente, gerente, acionista ou detentor 

de mais de 5% (cinco por cento) do capital com direito a voto ou controlador, responsavel tecnico ou 
subcontratado; 

Ill- servidor ou dirigente de 6rgao ou entidade contratante ou responsavel pela licitayao. 

§ 1Q E permitida a participayao do autor do projeto ou da empresa a que se refere o inciso II 
deste artigo, na licitayao de obra ou serviyo, ou na execuyao, como consultor ou tecnico, nas funyoes 
de fiscalizayao, supervisao ou gerenciamento, exclusivamente a serviyo da Administrayao 
interessada. 

§ 2Q 0 disposto neste artigo nao impede a licitayao ou contratayao de obra ou serviyo que 
inclua a elaborayao de projeto executive como encargo do contratado ou pelo preyo previamente 
fixado pela Administrayao. 

§ 3Q Considera-se participayao indireta, para fins do disposto neste artigo, a existencia de 
qualquer vinculo de natureza tecnica, comercial, economica, financeira ou trabalhista entre o autor do 
projeto, pessoa ffsica ou jurfdica, e o licitante ou responsavel pelos serviyos, fornecimentos e obras, 
incluindo-se os fornecimentos de bens e serviyos a estes necessaries. 

§ 4Q 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se aos membros da comissao de licitayao. 

Art. 1 0. As obras e servigos poderao ser executados nos seguintes regimes: 

Art. 1 0. As obras e serviyos poderao ser executados nas seguintes form as: (Redacao dada 
pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - execuyao direta; 

II execugao indireta, nas seguintes modalidades: 

II- execuyao indireta, nos seguintes regimes: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

a) empreitada por preyo global; 

b) empreitada por preyo unitario; 

c) (VETADO) 

c) (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

d) tarefa; 

e) empreitada integral. 

Paragrafo unico. (VETADO) 

Paragrafo unico. (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 11. As obras e serviyos destinados aos mesmos fins terao projetos padronizados por 
tipos, categorias ou classes, exceto quando o projeto-padrao nao atender as condiyoes peculiares do 
local ou as exigencias especfficas do empreendimento. 

Art. 12. Nos projetos basicos e projetos executives de obras e servigos serao considerados 
principalmente os seguintes requisites: 

Art. 12. Nos projetos basicos e projetos executives de obras e serviyos serao considerados 
principalmente os seguintes requisites: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 



I - seguranga; 

II - funcionalidade e adequagao ao interesse publico; 

Ill- economia na execugao, conservagao e operagao; 
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IV - possibilidade de emprego de mao-de-obra, materiais, tecnologia e materias-primas 
existentes no local para execugao, conservagao e operagao; 

V - facilidade na execugao, conservagao e operagao, sem prejufzo da durabilidade da obra ou 
do servigo; 

VI ado9ao das normas tecnicas adeq~o~adas; 

VI- adogao das normas tecnicas, de saude e de seguranga do trabalho adequadas; (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

VII - impacto ambiental. 

Segao IV 
Dos Servigos Tecnicos Profissionais Especializados 

Art. 13. Para os fins desta Lei, consideram-se servigos tecnicos profissionais especializados 
os trabalhos relatives a: 

I - estudos tecnicos, planejamentos e projetos basicos ou executives; 

II - pareceres, perfcias e avaliagoes em geral; 

Ill assessorias o~o~ cons~o~ltorias tecnicas e a~o~ditorias financeiras; 

Ill- assessorias ou consultorias tecnicas e auditorias financeiras ou tributarias; (Redacao dada 
pela Lei n° 8.883, de 1994) 

IV - fiscalizagao, supervisao ou gerenciamento de obras ou servigos; 

V - patrocfnio ou defesa de causas judiciais ou administrativas; 

VI - treinamento e aperfeigoamento de pessoal; 

VII - restauragao de obras de arte e bens de valor hist6rico. 

VIII- (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 1Q Ressalvados os casas de inexigibilidade de licitagao, os contratos para a prestagao de 
servigos tecnicos profissionais especializados deverao, preferencialmente, ser celebrados mediante a 
realizagao de concurso, com estipulagao previa de premia ou remuneragao. 

§ 2Q Aos servigos tecnicos previstos neste artigo aplica-se, no que couber, o disposto no art. 
111 desta Lei. 

§ 3Q A empresa de prestagao de servigos tecnicos especializados que apresente relagao de 
integrantes de seu corpo tecnico em procedimento licitat6rio ou como elemento de justificagao de 
dispensa ou inexigibilidade de licitagao, ficara obrigada a garantir que os referidos integrantes 
realizem pessoal e diretamente os servigos objeto do contrato. 

Segao v 
Das Compras 
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Art. 14. Nenhuma compra sera feita sem a adequada caracterizac;ao de seu objeto e 
indicac;ao dos recursos orc;amentarios para seu pagamento, sob pena de nulidade do ato e 

responsabilidade de quem lhe tiver dado causa. 

Art. 15. As compras, sempre que possfvel, deverao: (Regulamento) 

I - atender ao princfpio da padronizac;ao, que imponha compatibilidade de especificac;Oes 
tecnicas e de desempenho, observadas, quando foro caso, as condic;Oes de manutenc;ao, assistemcia 
tecnica e garantia oferecidas; 

II - ser processadas atraves de sistema de registro de prec;os; 

Ill- submeter-se as condic;Oes de aquisic;ao e pagamento semelhantes as do setor privado; 

IV - ser subdivididas em tantas parcelas quantas necessarias para aproveitar as 
peculiaridades do mercado, visando economicidade; 

V- balizar-se pelos prec;os praticados no ambito dos 6rgaos e entidades da Administrac;ao 
Publica. 

§ 1.Q 0 registro de prec;os sera precedido de ampla pesquisa de mercado. 

§ 2.Q Os prec;os registrados serao publicados trimestralmente para orientac;ao da 
Administrac;ao, na imprensa oficial. 

§ 3.Q 0 sistema de registro de prec;os sera regulamentado por decreta, atendidas as 
peculiaridades regionais, observadas as seguintes condic;Oes: 

I - selec;ao feita mediante concorrencia; 

II - estipulac;ao previa do sistema de controle e atualizac;ao dos prec;os registrados; 

Ill- validade do registro nao superior a urn ano. 

§ 4.Q A existencia de prec;os registrados nao obriga a Administrac;ao a firmar as contratac;Oes 
que deles poderao advir, ficando-lhe facultada a utilizac;ao de outros meios, respeitada a legislac;ao 
relativa as licitac;Oes, sendo assegurado ao beneficiario do registro preferencia em igualdade de 
condic;Oes. 

§ S.Q 0 sistema de controle originado no quadro geral de prec;os, quando possfvel, devera ser 
informatizado. 

§ 6.Q Qualquer cidadao e parte legftima para impugnar prec;o constante do quadro geral em 
razao de incompatibilidade desse como prec;o vigente no mercado. 

§ 7.Q Nas compras deverao ser observadas, ainda: 

I - a especificac;ao completa do bern a ser adquirido sem indicac;ao de marca; 

II -a definic;ao das unidades e das quantidades a serem adquiridas em func;ao do consumo e 
utilizac;ao provaveis, cuja estimativa sera obtida, sempre que possfvel, mediante adequadas tecnicas 
quantitativas de estimac;ao; 

Ill- as condic;Oes de guarda e armazenamento que nao permitam a deteriorac;ao do material. 

§ 8.Q 0 recebimento de material de valor superior ao limite estabelecido no art. 23 desta Lei, 
para a modalidade de convite, devera ser confiado a uma comissao de, no mfnimo, 3 (tres) membros. 
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Art. 16. Fechado o neg6cio, sera publicada a relagao de todas as compras feitas pela 
Administragao Direta ou lndireta, de maneira a clarificar a identificagao do bern comprado, seu 

prego unitario, a quantidade adquirida, o nome do vendedor e o 'Jalor total da operagao. 

Art. 16. Sera dada publicidade, mensalmente, em 6rgao de divulgayao oficial ou em quadro de 
avisos de ample acesso publico, a relac;ao de todas as compras feitas pela Administrac;ao Direta ou 
lndireta, de maneira a clarificar a identificac;ao do bern comprado, seu prec;o unitario, a quantidade 
adquirida, o nome do vendedor e o valor total da operac;ao, podendo ser aglutinadas par itens as 
compras feitas com dispensa e inexigibilidade de licitac;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos casas de dispensa de licitac;ao 
previstos no incise IX do art. 24. (lnclufdo pela Lei n° 8.8831 de 1994) 

Sec;ao VI 
Das Alienac;oes 

Art. 17. A alienac;ao de bens da Administrac;ao Publica, subordinada a existencia de interesse 
publico devidamente justificado, sera precedida de avaliac;ao e obedecera as seguintes normas: 

I- quando im6veis, dependera de autorizac;ao legislativa para 6rgaos da administrac;ao direta 
e entidades autarquicas e fundacionais, e, para todos, inclusive as entidades paraestatais, dependera 
de avaliac;ao previa e de licitac;ao na modalidade de concorrencia, dispensada esta nos seguintes 
casas: 

a) dac;ao em pagamento; 

b) doagao, permitida exclusivamente para outro 6rgao ou entidade da Administragao Publica, 
de qualquer esfera de governo; (Vide Medida Provis6ria n° 3351 de 2006) 

b) doagao, permitida e:xclusivamente para outro 6rgao ou entidade da administragao publica, 
de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alfneas f e f:l; (Redacao dada pela Lei n° 
11.481 I de 2007) 

b) doac;ao, permitida exclusivamente para outre 6rgao ou entidade da administrac;ao publica, 
de qualquer esfera de governo, ressalvado o disposto nas alfneas "f', "h" e "i"; (Redacao dada pela 
Medida Provis6ria n° 4581 de 2009) 

c) permuta, par outre im6vel que atenda aos requisites constantes do incise X do art. 24 desta 
Lei; 

d) investidura; 

e) venda a outre 6rgao ou entidade da administrac;ao publica, de qualquer esfera de governo; 
(lnclufda pela Lei n° 8.8831 de 1994) 

f) alienagao, concessao de direito real de uso, locagao ou permissao de uso de bens im6veis 
construfdos e destinados ou efetivamente utilizados no ambito de programas habitacionais de 
interesse social, por 6rgaos ou entidades da administragao publica especificamente criados para esse 
fim; (lnclufda pela Lei n° 8.8831 de 1994) (Vide Medida Provis6ria n° 2921 de 2006) (Vide Medida 
Provis6ria n° 3351 de 2006) 

f) alienac;ao gratuita ou onerosa, aforamento, concessao de direito real de usa, locac;ao ou 
permissao de usa de bens im6veis residenciais construfdos, destinados ou efetivamente utilizados no 
ambito de programas habitacionais ou de regularizac;ao fundiaria de interesse social desenvolvidos 
par 6rgaos ou entidades da administrac;ao publica; (Redacao dada pela Lei n° 11.481 I de 2007) 

g) procedimentos de legitimagao de posse de que trata o art. 29 da Lei n° 6.383, de 7 de 
dezembro de 1976, mediante iniciativa e deliberagao dos 6rgaos da Administragao Publica em cuja 
competencia legal inclua setal atribuigao; (lnclufdo pela Lei no 11.196, de 2005) 
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g) procedimentos de regularizac;ao fundiaria de que trata o art. 29 da Lei n° 6.383, de 7 
de dezembro de 1976; (Redacao dada pela Medida Provis6ria no 458, de 2009) 

h) alienac;ao gratuita ou onerosa, aforamento, concessao de direito real de uso, locac;ao ou 
permissao de uso de bens im6veis de uso comercial de ambito local com area de ate 250 m2 

(duzentos e cinquenta metros quadrados) e inseridos no ambito de programas de regularizac;ao 
fundiaria de interesse social desenvolvidos por 6rgaos ou entidades da administrac;ao publica; 
(lnclufdo pela Lei n° 11.481, de 2007) 

i) alienac;ao e concessao de direito real de uso, gratuita ou onerosa, de terras publicas rurais 
da Uniao na Amazonia Legal onde incidam ocupac;oes ate o limite de quinze m6dulos fiscais ou mil e 
quinhentos hectares, para fins de regularizac;ao fundiaria, atendidos os requisites legais; (lnclufdo 
pela Medida Provis6ria n° 458, de 2009) 

II - quando m6veis, dependera de avaliac;ao previa e de licitac;ao, dispensada esta nos 
seguintes casos: 

a) doac;ao, permitida exclusivamente para fins e uso de interesse social, ap6s avaliac;ao de 
sua oportunidade e conveniencia s6cio-economica, relativamente a escolha de outra forma de 
alienac;ao; 

b) permuta, permitida exclusivamente entre 6rgaos ou entidades da Administrac;ao Publica; 

c) venda de ac;oes, que poderao ser negociadas em bolsa, observada a legislac;ao especffica; 

d) venda de tftulos, na forma da legislac;ao pertinente; 

e) venda de bens produzidos ou comercializados por 6rgaos ou entidades da Administrac;ao 
Publica, em virtude de suas finalidades; 

f) venda de materiais e equipamentos para outros 6rgaos ou entidades da Administrac;ao 
Publica, sem utilizac;ao previsfvel por quem deles dispoe. 

§ 1Q Os im6veis doados com base na alfnea "b" do inciso I deste artigo, cessadas as razoes 
que justificaram a sua doac;ao, reverterao ao patrimonio da pessoa jurfdica doadora, vedada a sua 
alienac;ao pelo beneficiario. 

§-29 A AdministFagao podera conceder direito real de uso de bens im6veis, dispensada 
licitagao, quando o uso se destina a outro 6rgao ou entidade da AdministFagao Publica. 

§ 2Q A Administrac;ao tambem podera conceder titulo de propriedade ou de direito real de uso 
de im6veis, dispensada licitac;ao, quando o uso destinar-se: (Redacao dada pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

I - a outro 6rgao ou entidade da Administrac;ao Publica, qualquer que seja a localizac;ao do 
im6vel; (lnclufdo pela Lei no 11.196, de 2005) 

II a pessoa ffsica que, nos termos de lei, regulamento ou ato normative do 6rgao competente, 
haja implementado os requisites mfnimos de cultuFa e moradia sobre area ruFal situada na regiao da 
AmazOnia Legal, definida no art. 29 da Lei n9 5.173, de 27 de outubro de 1966, superior a legalmente 
passfvel de legitimagao de posse referida na alfnea g do incise I do caput deste artigo, atendidos os 
limites de area definidos por ato normative do Poder Executive. (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 
(Regulamento) 

II -a pessoa fisica que, nos termos da lei, regulamento ou ato normative do 6rgao competente, 
haja implementado os requisites minimos de cultura, ocupac;ao mansa e pacifica e explorac;ao direta 
sobre area rural situada na regiao da Amazonia Legal, definida no art. 1°, § 2°. inciso VI, da Lei n° 
4. 771. de 22 de setembro de 1965, superior a um modulo fiscal e limitada a areas de ate quinze 
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m6dulos fiscais, desde que nao exceda mil e quinhentos hectares; (Redacao dada pela Medida 
Provis6ria n° 458, de 2009) 

§--29 A. As hip6teses da alfnea g do inciso I do capblt e do inciso II do§ 22 deste artigo ficam 
dispensadas de abltorizagao legislativa, porem Sblbmetem se aos segblintes condicionamentos: 
(lnclblfdo pela bei n° 11.196, de 2005) 

§ 2Q-A. As hip6teses do incise II do § 2Q ficam dispensadas de autoriza9ao legislativa, porem 
submetem-se aos seguintes condicionamentos: (Redacao dada pela Medida Provis6ria n° 458. de 
2009) 

I - aplicayao exclusivamente as areas em que a deten9ao par particular seja 
comprovadamente anterior a 1Q de dezembro de 2004; (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 

II - submissao aos demais requisites e impedimentos do regime legal e administrative da 
destina9ao e da regulariza9ao fundiaria de terras publicas; (lncluido pela Lei n° 11.196. de 2005) 

Ill - veda9ao de concessoes para hip6teses de explorayao nao-contempladas na lei agraria, 
nas leis de destina9ao de terras publicas, ou nas normas legais ou administrativas de zoneamento 
ecol6gico-economico; e (lncluido pela Lei n° 11.196, de 2005) 

IV - previsao de rescisao automatica da concessao, dispensada notificayao, em caso de 
declarayao de utilidade, ou necessidade publica ou interesse social. (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

§ 2Q-8. A hip6tese do incise II do§ 2Q deste artigo: (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 2005) 

I - s6 se aplica a im6vel situado em zona rural, nao sujeito a veda9ao, impedimenta ou 
inconveniente a sua explorayao mediante atividades agropecuarias; (lnclufdo pela Lei n° 11.196, de 
2005) 

II fica limitada a areas de ate 500 (qblinhentos) hectares, vedada a dispensa de licitagao para 
areas Sblperiores a esse limite; e (lnclblfdo pela bei n° 11.196, de 2005) 

II fica limitada a areas de ate qblinze m6dbllos fiscais, vedada a dispensa de licitagao para 
areas Sblperiores a esse limite; e (Redacao dada pela Medida Provis6ria n° 422, de 2008). 

II - fica limitada a areas de ate quinze m6dulos fiscais, desde que nao exceda mil e 
quinhentos hectares, vedada a dispensa de licita9ao para areas superiores a esse limite; (Redacao 
dada pela Lei n° 11.763, de 2008) 

Ill- pode ser cumulada como quantitativa de area decorrente da figura prevista na alfnea g do 
incise I do caput deste artigo, ate o limite previsto no incise II deste paragrafo. (lnclufdo pela Lei n° 
11.196, de 2005) 

IV- (VET ADO) (lnclufdo pela Lei n° 11.763. de 2008) 

§ 3° Entende se por investidblra, para os fins desta lei, a alienagao aos proprietaries de 
im6veis lindeiros de area remanescente Obi resblltante de obra publica, area esta qble se tornar 
inapFO'Ieitavel isoladamente, por prego nblnca inferior ao da avaliagao e desde qble esse nao 
ultrapasse a 50% (cinqQenta por cento) do valor constants da alfnea a do incise II do art. 23 desta lei. 

§ 3Q Entende-se par investidura, para os fins desta lei: (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 

I - a aliena9ao aos proprietaries de im6veis lindeiros de area remanescente ou resultante de 
obra publica, area esta que se tornar inaproveitavel isoladamente, por pre9o nunca inferior ao da 
avalia9ao e desde que esse nao ultrapasse a 50% (cinqOenta par cento) do valor constante da alinea 
"a" do incise II do art. 23 desta lei; (lnclufdo pela Lei n° 9.648, de 1998) 
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II - a alienac;ao, aos legftimos possuidores diretos ou, na falta destes, ao Poder Publico, 
de im6veis para fins residenciais construfdos em nucleos urbanos anexos a usinas hidreletricas, 

desde que considerados dispensaveis na fase de operac;ao dessas unidades e nao integrem a 
categoria de bens reversfveis ao final da concessao. (lnclufdo pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 4° A doagao com encargo podera ser licitada, e de seu instrumento constarao, 
obrigatoriamente, os encargos, o prazo de seu cumprimento e clausula de reversao, sob pena de 
nulidade do ato. 

§ 4Q A doayao com encargo sera licitada e de seu instrumento constarao, obrigatoriamente os 
encargos, o prazo de seu cumprimento e clausula de reversao, sob pena de nulidade do ato, sendo 
dispensada a licitac;ao no caso de interesse publico devidamente justificado; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883, de 1994) 

§ SQ Na hip6tese do paragrafo anterior, caso o donatario necessite oferecer o im6vel em 
garantia de financiamento, a clausula de reversao e demais obrigac;oes serao garantidas por hipoteca 
em segundo grau em favor do doador. (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 6Q Para a venda de bens m6veis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia nao 
superior ao limite previsto no art. 23, inciso II, alfnea "b" desta Lei, a Administrac;ao podera permitir o 
leilao. (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 7Q (VET ADO). (lnclufdo pela Lei n° 11.481 I de 2007) 

Art. 18. Na concorrencia para a venda de bens im6veis, a fase de habilitac;ao limitar-se-a a 
comprovac;ao do recolhimento de quantia correspondents a 5% (cinco por cento) da avaliac;ao. 

Paragrafo llnico. Para a venda de bens m6veis avaliados, isolada ou globalmente, em quantia 
nao superior ao limite previsto no art. 23, incise II, alfnea b desta lei, a Administragao podera permitir 
o leilao. (Revogado pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 19. Os bens im6veis da Administrac;ao Publica, cuja aquisic;ao haja derivado de 
procedimentos judiciais ou de dac;ao em pagamento, poderao ser alienados por ato da autoridade 
competente, observadas as seguintes regras: 

I - avaliac;ao dos bens alienaveis; 

II - comprovayao da necessidade ou utilidade da alienac;ao; 

Ill adogao do procedimento licitat6rio. 

Ill- adoc;ao do procedimento licitat6rio, sob a modalidade de concorrencia ou leilao. (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Capitulo II 
Da Licitac;ao 

Sec;ao 
Das Modalidades, Limites e Dispensa 

Art. 20. As licitac;oes serao efetuadas no local onde se situar a repartic;ao interessada, salvo 
por motivo de interesse publico, devidamente justificado. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao impedira a habilitac;ao de interessados 
residentes ou sediados em outros locais. 

Art. 21. Os avisos contendo os resumes dos editais das concorrencias e tomadas de pregos, 
embora realizadas no local da repartigao interessada, deverao ser publicados com antecedencia, 
durante 3 (tres) dias consecutivos, obrigat6ria e contemporaneamente: 
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no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitagao feita par 6rgao da 
Administragao Pblblica Federal au do Distrito Federal e, ainda, quando se tratar de obras, 

compras e servigos financiados parcial au totalmente com recursos federais au garantidos par 
instituigoes federais; 

II no Diario Oficial do Estado onde sera realizada a obra au servigo, quando se tratar de 
licitagao de 6rgaos da Administragao Estadual au Municipal; 

Ill em pelo menos urn jornal diario de grande circulagao no Estado au, se houver, no 
Municipio onde sera realizada a obra au servigo, podendo ainda a Administragao, para ambos as 
casas, conf.orme o vulto da concorrencia, utilizar se de outros meios de divulgagao para ampliar a 
area de competigao. 

Art. 21. Os avisos contendo os resumes dos editais das concorrencias, das tomadas de 
prec;os, dos concursos e dos leiloes, embora realizados no local da repartic;ao interessada, deverao 
ser publicados com antecedencia, no mlnimo, por uma vez: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 
1994) 

I- no Diario Oficial da Uniao, quando se tratar de licitac;ao feita por 6rgao ou entidade da 
Administrac;ao Publica Federal e, ainda, quando se tratar de obras financiadas parcial ou totalmente 
com recursos federais ou garantidas por instituic;oes federais; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 
1994) 

II - no Diario Oficial do Estado, ou do Distrito Federal quando se tratar, respectivamente, de 
licitac;ao feita por 6rgao ou entidade da Administrac;ao Publica Estadual ou Municipal, ou do Distrito 
Federal; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Ill- em jornal diario de grande circulac;ao no Estado e tambem, se houver, em jornal de 
circulayao no Municipio ou na regiao onde sera realizada a obra, prestado o servic;o, fornecido, 
alienado ou alugado o bern, podendo ainda a Administrac;ao, conforme o vulto da licitac;ao, utilizar-se 
de outros meios de divulgac;ao para ampliar a area de competic;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, 
de 1994) 

§ 1Q 0 aviso publicado contera a indicac;ao do local em que os interessados poderao ler e 
obter o texto integral do edital e todas as informac;oes sobre a licitac;ao. 

§ 2Q 0 prazo mlnimo ate o recebimento das propostas ou da realizac;ao do evento sera: 

I JO (trinta) dias para a concorrencia; 
II 45 (quarenta e cinco) dias para o concurso; 
Ill 15 (quinze) dias para a tomada de pregos au leilao; 
IV 45 (quarenta e cinco) dias para a licitagao do tipo melhor tecnica au tecnica e prego, au 

quando o contrato a ser celebrado contemplar a modalidade de empreitada integral; 
V 5 (cinco) dias blteis para o convite. 

I - quarenta e cinco dias para: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

a) concurso; (lnclulda pela Lei n° 8.883. de 1994) 

b) concorrencia, quando o contrato a ser celebrado contemplar o regime de empreitada 
integral ou quando a licitac;ao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e prec;o"; (lnclulda pela Lei n° 
8.883, de 1994) 

II- trinta dias para: (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

a) concorrencia, nos casos nao especificados na alfnea "b" do inciso anterior; (lnclulda pela 
Lei n° 8.883. de 1994) 

b) tomada de prec;os, quando a licitac;ao for do tipo "melhor tecnica" ou "tecnica e prec;o"; 
(lnclulda pela Lei n° 8.883. de 1994) 
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Ill- quinze dias para a tomada de prec;os, nos casas nao especificados na alfnea "b" do 
incise anterior, ou leilao; (Redacao dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

IV- cinco dias uteis para convite. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ ao Os prazos estabelecidos no paragrafo anterior serao contados a partir da primeira 
pllblicacao do edital reslJmido OlJ da e:XpediQao do convite, olJ ainda da efetiva disponibilidade do 
edital OlJ do convite e respectivos ane:Xos, prevalecendo a data qlJe ocorrer mais tarde. 

§ 3Q Os prazos estabelecidos no paragrafo anterior serao contados a partir da ultima 
publicac;ao do edital resumido ou da expedic;ao do convite, ou ainda da efetiva disponibilidade do 
edital ou do convite e respectivos anexos, prevalecendo a data que ocorrer mais tarde. (Redacao 
dada pela Lei no 8.883, de 1994) 

§ 4Q Qualquer modificac;ao no edital exige divulgac;ao pela mesma forma que se deu o texto 
original, reabrindo-se o prazo inicialmente estabelecido, exceto quando, inquestionavelmente, a 
alterac;ao nao afetar a formulac;ao das propostas. 

Art. 22. Sao modalidades de licitac;ao: 

I - concorrencia; 

II - tomada de prec;os; 

Ill - convite; 

IV - concurso; 

V -leilao. 

§ 1Q Concorrencia e a modalidade de licitac;ao entre quaisquer interessados que, na fase 
inicial de habilitac;ao preliminar, comprovem possuir os requisites mfnimos de qualificac;ao exigidos no 
edital para execuc;ao de seu objeto. 

§ 2Q Tomada de prec;os e a modalidade de licitac;ao entre interessados devidamente 
cadastrados ou que atenderem a todas as condic;oes exigidas para cadastramento ate o terceiro dia 
anterior a data do recebimento das propostas, observada a necessaria qualificac;ao. 

§ 3Q Convite e a modalidade de licitac;ao entre interessados do ramo pertinente ao seu objeto, 
cadastrados ou nao, escolhidos e convidados em numero mfnimo de 3 (tres) pela unidade 
administrativa, a qual afixara, em local apropriado, c6pia do instrumento convocat6rio e o estendera 
aos demais cadastrados na correspondente especialidade que manifestarem seu interesse com 
antecedencia de ate 24 (vinte e quatro) horas da apresentac;ao das propostas. 

§ 4Q Concurso e a modalidade de licitac;ao entre quaisquer interessados para escolha de 
trabalho tecnico, cientffico ou artfstico, mediante a instituic;ao de premios ou remunerac;ao aos 
vencedores, conforme criterios constantes de edital publicado na imprensa oficial com antecedencia 
mfnima de 45 (quarenta e cinco) dias. 

§ 5° Leilao e a modalidade de licitaQao entre qllaisqlJer interessados para a venda de bens 
m6veis inservfveis para a AdministraQao OlJ de prodlJtos legalmente apreendidos OlJ penhorados, a 
qllem oferecer o maior lance, igllal OlJ slolperior ao da avaliaQao. 

§ 6° Na hip6tese do § 3° deste artigo, e:Xistindo na praya mais de a (tres) possfveis 
interessados, e vedado repetir o convite aos mesmos escolhidos na licitaQao imediatamente anterior 
realizada para objeto identico olJ assemelhado. 

§ 5Q Leilao e a modalidade de licitac;ao entre quaisquer interessados para a venda de bens 
m6veis inservfveis para a administrac;ao ou de produtos legalmente apreendidos ou penhorados, ou 
para a alienac;ao de bens im6veis prevista no art. 19, a quem oferecer o maier lance, igual ou superior 
ao valor da avaliac;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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§ 6Q Na hip6tese do § 3Q deste artigo, existindo na pra9a mais de 3 (tres) possiveis 
interessados, a cada novo convite, realizado para objeto identico ou assemelhado, e obrigat6rio 

o convite a, no minima, mais urn interessado, enquanto existirem cadastrados nao convidados nas 
ultimas licita9oes. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 7Q Quando, por limita9oes do mercado ou manifesto desinteresse dos convidados, for 
impassive! a obten9ao do numero minima de licitantes exigidos no § 3Q deste artigo, essas 
circunstancias deverao ser devidamente justificadas no processo, sob pena de repeti9ao do convite. 

§ 8Q E vedada a cria9ao de outras modalidades de licita9ao ou a combina9ao das referidas 
neste artigo. 

§ 9Q Na hip6tese do paragrafo 2Q deste artigo, a administra9ao somente podera exigir do 
licitante nao cadastrado os documentos previstos nos arts. 27 a 31, que comprovem habilita9ao 
compativel como objeto da licita9ao, nos termos do edital. (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 23. As modalidades de licita9ao a que se referem os incisos I a Ill do artigo anterior serao 
determinadas em fun9ao dos seguintes limites, tendo em vista o valor estimado da contrata9ao: 

I para obras e servicos de engenharia: 
a) convite ate Cr$ 100.000.000,00 (cern milhoes de cruzeiros); 
b) tomada de precos ate Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros); 
c) concorrencia acima de Cr$ 1.000.000.000,00 (hum bilhao de cruzeiros); 
II para compras e servicos nao referidos no inciso anterior: 
a) convite ate Cr$ 25.000.000,00 (vinte e cinco milhoes de cruzeiros); 
b) tomada de precos ate Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros); 
c) concorrencia acima de Cr$ 400.000.000,00 (quatrocentos milhoes de cruzeiros). 

I - para obras e servi9os de engenharia: (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

a) convite- ate R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais); (Redacao dada pela Lei n° 9.648, 
de 1998) 

b) tomada de pre9os- ate R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reais); (Redacao 
dada pela Lei no 9.648, de 1998) 

c) concorrencia: acima de R$ 1.500.000,00 (urn milhao e quinhentos mil reais); (Redacao 
dada pela Lei no 9.648, de 1998) 

II- para compras e servi9os nao referidos no inciso anterior:(Redacao dada pela Lei n° 9.648. 
de 1998) 

a) convite- ate R$ 80.000,00 (oitenta mil reais); (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

b) tomada de pre9os- ate R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais); (Redacao dada 
pela Lei n° 9.648. de 1998) 

c) concorrencia - acima de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais). (Redacao dada 
pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 1° Para os Municipios, bern como para os 6rgaos e entidades a eles subordinados, aplicam 
se os seguintes limites em relacao aos valores indicados no caput deste artigo e nos incisos I e II do 
art. 24 desta lei: 

I 25% (vinte e cinco por cento) dos valores indicados, quando a populacao do municipio nao 
exceder a 20.000 (vinte mil) habitantes; 

II 50% (cinqOenta por cento) dos valores indicados, quando a populacao do municipio se 
situar entre 20.001 (vinte mil e urn) e 100.000 (cern mil) habitantes; 

Ill 75% (setenta e cinco por cento) dos valores indicados, quando a populacao do municipio 
se situar entre 100.001 (cern mile urn) e 500.000 (quinhentos mil) habitantes; 
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IV 1 00% (cern por cento) dos val ores indicados, quando a populagao do municipio 
exceder a 500.000 (quinhentos mil) habitantes. 

§ 2° Para os fins do paragrafo anterior, adotar se a como parametro o numero de habitantes 
em cada municipio segundo os dados do Institute Brasileiro de Geografia e Estatfstica (IBGE). 

§ 3° A concorrencia e a modalidade de licitagao cabivel, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, na compra ou alienagao de bens im6veis, nas concessoes de direito real de uso, bern como 
nas licitagoes internacionais, admitida, neste ultimo caso, a tomada de pregos, desde que o 6rgao ou 
entidade disponha de cadastre internacional de fornecedores e sejam observados os limites deste 
artige,-

§ 1Q As obras, servic;os e compras efetuadas pela administrac;ao serao divididas em tantas 
parcelas quantas se comprovarem tecnica e economicamente viaveis, procedendo-se a licitac;ao com 
vistas ao melhor aproveitamento dos recursos disponiveis no mercado e a amplicac;ao da 
competitiivdade, sem perda da economia de escala. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 2Q Na execuc;ao de obras e servic;os e nas compras de bens, parceladas nos termos do 
paragrafo anterior, a cada etapa ou conjunto de etapas da obra, servic;o ou compra, ha de 
corresponder licitac;ao distinta, preservada a modalidade pertinente para a execuc;ao do objeto em 
licitac;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 3Q A concorrencia e a modalidade de licitac;ao cabivel, qualquer que seja o valor de seu 
objeto, tanto na compra ou alienac;ao de bens im6veis, ressalvado o disposto no art. 19, como nas 
concessoes de direito real de usa e nas licitac;oes internacionais, admitindo-se neste ultimo caso, 
observados os limites deste artigo, a tomada de prec;os, quando o 6rgao ou entidade dispuser de 
cadastro internacional de fornecedores ou o convite, quando nao houver fornecedor do bern ou 
servic;o no Pais. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4Q Nos casas em que couber convite, a Administrac;ao podera utilizar a tomada de prec;os e, 
em qualquer caso, a concorrencia. 

§ 5° E vedada a utilizagao da modalidade convite ou tomada de pregos, conforme o caso, para 
parcelas de uma mesma obra ou servigo, ou ainda para obras ou servigos da mesma natureza que 
possam ser realizados simultanea ou sucessivamente, sempre que o somat6rio de seus valores 
caracterizar o caso de tomada de pregos ou concorrencia, respectivamente, nos termos deste artigo, 
exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas por pessoas ou 
empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servigo. 

§ SQ E vedada a utilizayao da modalidade "convite" ou "tomada de prec;os", conforme o caso, 
para parcelas de uma mesma obra ou servic;o, ou ainda para obras e servic;os da mesma natureza e 
no mesmo local que possam ser realizadas conjunta e concomitantemente, sempre que o somat6rio 
de seus valores caracterizar o caso de "tom ada de prec;os" ou "concorrencia", respectivamente, nos 
termos deste artigo, exceto para as parcelas de natureza especifica que possam ser executadas par 
pessoas ou empresas de especialidade diversa daquela do executor da obra ou servic;o. (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 6Q As organizac;oes industriais da Administrac;ao Federal direta, em face de suas 
peculiaridades, obedecerao aos limites estabelecidos no inciso I deste artigo tambem para suas 
compras e servic;os em geral, desde que para a aquisic;ao de materiais aplicados exclusivamente na 
manutenc;ao, reparo ou fabricac;ao de meios operacionais belicos pertencentes a Uniao. (lncluido 
pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 7Q Na compra de bens de natureza divisivel e desde que nao haja prejuizo para o conjunto 
ou complexo, e permitida a cotac;ao de quantidade inferior a demandada na licitac;ao, com vistas a 
ampliac;ao da competitividade, podendo o edital fixar quantitativa minima para preservar a economia 
de escala. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

§ 8Q No caso de cons6rcios publicos, aplicar-se-a o dobra dos valores mencionados no caput 
deste artigo quando formado par ate 3 (tres) entes da Federac;ao, e o triplo, quando formado par 
maior numero. (lncluido pela Lei n° 11.107. de 2005) 
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Art. 24. E dispensavel a licitagao: 

para obras e servigos de engenharia de valor ate 5% (cinco por cento) do limite 
previsto na alfnea "a", do incise I do artigo anterior, desde que nEw se refiram a parcelas de uma 
mesma obra ou servigo ou ainda de obras e servigos da mesma natureza que possam ser realizados 
simultanea ou sucessivamente; 

I para obras e servigos de engenharia de valor ate cinco por cento do limite previsto na 
alfnea a do incise I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

1- para obras e servigos de engenharia de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alfnea "a", do inciso I do artigo anterior, desde que nao se refiram a parcelas de uma mesma obra ou 
servigo ou ainda para obras e servigos da mesma natureza e no mesmo local que possam ser 
realizadas conjunta e concomitantemente; (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 

II para outros servigos e compras de valor ate 5% (cinco por cento) do limite previsto na 
alfnea a, do incise II do artigo anterior, e para alienagoes, nos cases previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maier vulto que possa ser 
realizada de uma s6 vez; 

II- para outros serviyos e compras de valor ate 10% (dez por cento) do limite previsto na 
alfnea "a", do inciso II do artigo anterior e para alienagoes, nos casos previstos nesta Lei, desde que 
nao se refiram a parcelas de um mesmo servigo, compra ou alienagao de maior vulto que possa ser 
realizada de uma s6 vez; (Redacao dada pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Ill- nos casos de guerra ou grave perturbagao da ordem; 

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

V - quando nao acudirem interessados a licitagao anterior e esta, justificadamente, nao puder 
ser repetida sem prejufzo para a Administragao, mantidas, neste caso, todas as condigoes 
preestabelecidas; 

VI -quando a Uniao tiver que intervir no domfnio economico para regular pregos ou normalizar 
o abastecimento; 

VII -quando as propostas apresentadas consignarem pregos manifestamente superiores aos 
praticados no mercado nacional, ou forem incompatfveis com os fixados pelos 6rgaos oficiais 
competentes, casos em que, observado o paragrafo unico do art. 48 desta Lei e, persistindo a 
situagao, sera admitida a adjudicagao direta dos bens ou servigos, por valor nao superior ao 
constante do registro de pregos, ou dos servigos; (Vide § 3° do art. 48) 

VIII quando a operagao envolver exclusivamente pessoas jurfdicas de direito pl;lblico interne, 
exceto se houver empresas privadas ou de economia mista que possam prestar ou fornecer os 
mesmos bens ou servigos, hip6tese em que ficarao sujeitas a licitagao; 

VIII - para a aquisigao, por pessoa jurfdica de direito publico interno, de bens produzidos ou 
servigos prestados por 6rgao ou entidade que integre a Administragao Publica e que tenha sido 
criado para esse fim especffico em data anterior a vigencia desta Lei, desde que o prego contratado 
seja compatfvel como praticado no mercado; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

IX - quando houver possibilidade de comprometimento da seguranga nacional, nos casos 
estabelecidos em decreto do Presidente da Republica, ouvido o Conselho de Defesa Nacional; 
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X para a compra ou locagao de im6vel destinado ao servigo publico, cujas 
necessidades de instalagao e localizagao condicionem a sua escolha, desde que o prego seja 

compatrvel com o valor de mercado, segundo avaliagao previa; 

X- para a compra ou locagao de im6vel destinado ao atendimento das finalidades precipuas 
da administrac;ao, cujas necessidades de instalac;ao e localizac;ao condicionem a sua escolha, desde 
que o prec;o seja compatfvel como valor de mercado, segundo avaliac;ao previa;(Redacao dada pela 
Lei n° 8.883. de 1994) 

XI - na contratac;ao de remanescente de obra, servic;o ou fornecimento, em conseqoencia de 
rescisao contratual, desde que atendida a ordem de classificac;ao da licitac;ao anterior e aceitas as 
mesmas condic;oes oferecidas pelo licitante vencedor, inclusive quanta ao prec;o, devidamente 
corrigido; 

XII nas compras eventuais de generos alimenticios perecfveis, em centro de abastecimento 
ou similar, realizadas diretamente com base no prego do dia; 

XIII na contratagao de instituigao nacional sem fins lucrativos, incumbida regimental ou 
estatutariamente da pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, cientifico ou 
tecnol6gico, desde que a pretensa contratada detenha inquestionavel reputagao etico profissional; 

XIV para a aquisigao de bens ou servigos por intermedio de organizagao internacional, desde 
que o Brasil seja membra e nos termos de acordo especffico, quando as condigoes ofertadas forem 
manifestadamente vantajosas para o Poder Publico; 

XII - nas compras de hortifrutigranjeiros, pao e outros generos perecfveis, no tempo 
necessaria para a realizac;ao dos processes licitat6rios correspondentes, realizadas diretamente com 
base no prec;o do dia; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XIII - na contratac;ao de instituic;ao brasileira incumbida regimental ou estatutariamente da 
pesquisa, do ensino ou do desenvolvimento institucional, ou de instituic;ao dedicada a recuperac;ao 
social do preso, desde que a contratada detenha inquestionavel reputac;ao etico-profissional e nao 
tenha finslucrativos;(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XIV - para a aquisic;ao de bens ou servic;os nos termos de acordo internacional especffico 
aprovado pelo Congresso Nacional, quando as condic;oes ofertadas forem manifestamente 
vantajosas para o Poder Publico; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XV- para a aquisic;ao ou restaurac;ao de obras de arte e objetos hist6ricos, de autenticidade 
certificada, desde que compatfveis ou inerentes as finalidades do 6rgao ou entidade. 

XVI- para a impressao dos diaries oficiais, de formularies padronizados de uso da 
administrac;ao, e de edic;oes tecnicas oficiais, bern como para prestac;ao de servic;os de informatica a 
pessoa jurfdica de direito publico interne, por 6rgaos ou entidades que integrem a Administrac;ao 
Publica, criados para esse fim especffico;(lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XVII- para a aquisic;ao de componentes ou pec;as de origem nacional ou estrangeira, 
necessaries a manutenc;ao de equipamentos durante o periodo de garantia tecnica, junto ao 
fornecedor original desses equipamentos, quando tal condic;ao de exclusividade for indispensavel 
para a vigencia da garantia; (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XVIII- nas compras ou contratac;oes de servic;os para o abastecimento de navios, 
embarcac;oes, unidades aereas ou tropas e seus meios de deslocamento quando em estada eventual 
de curta durac;ao em portos, aeroportos ou localidades diferentes de suas sedes, por motivo de 
movimentac;ao operacional ou de adestramento, quando a exiguidade dos prazos legais puder 
comprometer a normalidade e os prop6sitos das operac;oes e desde que seu valor nao exceda ao 
limite previsto na alfnea "a" do incico II do art. 23 desta Lei: (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XIX - para as compras de material de uso pelas Forc;as Armadas, com excec;ao de materiais 
de uso pessoal e administrative, quando houver necessidade de manter a padronizac;ao requerida 
pela estrutura de apoio logistico dos meios navais, aereos e terrestres, mediante parecer de comissao 
institufda por decreta; (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 
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XX - na contratac;ao de associac;ao de portadores de deficiencia fisica, sem fins lucrativos 
e de comprovada idoneidade, par 6rgaos ou entidades da Admininistrac;ao Publica, para a 

prestac;ao de servic;os ou fornecimento de mao-de-obra, desde que o prec;o contratado seja 
compatfvel como praticado no mercado. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

XXI - Para a aquisic;ao de bens destinados exclusivamente a pesquisa cientffica e tecnol6gica 
com recursos concedidos pela CAPES, FINEP, CNPq ou outras instituic;oes de fomento a pesquisa 
credenciadas pelo CNPq para esse fim especifico. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

XXII na contrata9ao do fornecimento 01.1 st.~primento de energia eletrica com concessionario, 
permissionario 01.1 at.~torizado, segt.~ndo as normas da legislaQao especifica;(lnclt.~ido pela Lei n° 9.648, 
de 1998) 

XXII - na contratac;ao de fornecimento ou suprimento de energia eletrica e gas natural com 
concessionario, permissionario ou autorizado, segundo as normas da legislac;ao especifica; Oncluido 
pela Lei n° 9.648, de 1998) 

XXIII- na contratac;ao realizada par empresa publica ou sociedade de economia mista com 
suas subsidiarias e controladas, para a aquisic;ao ou alienac;ao de bens, prestac;ao ou obtenc;ao de 
servic;os, desde que o prec;o contratado seja compatfvel com o praticado no mercado. (lncluido pela 
Lei n° 9.648, de 1998) 

XXIV - para a celebrac;ao de contratos de prestac;ao de servic;os com as organizac;oes sociais, 
qualificadas no ambito das respectivas esferas de governo, para atividades contempladas no contrato 
de gestao. (lncluido pela Lei no 9.648, de 1998) 

XXV- na contratac;ao realizada par lnstituic;ao Cientffica e Tecnol6gica- ICT ou par agencia de 
fomento para a transferencia de tecnologia e para o licenciamento de direito de usa ou de explorac;ao 
de criac;ao protegida. (lncluido pela Lei n° 10.973, de 2004) 

XXVI - na celebrac;ao de contrato de programa com ente da Federac;ao ou com entidade de 
sua administrac;ao indireta, para a prestac;ao de servic;os publicos de forma associada nos termos do 
autorizado em contrato de cons6rcio publico ou em convenio de cooperac;ao. (lncluido pela Lei n° 
11.107, de 2005) 

XXVII para o fornecimento de bens e serviQOS, prodt.~zidos 01.1 prestados no Pais, q~;~e 
envolvam, ct.~mt.~lativamente, alta complexidade tecnol6gica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissao especialmente designada pela a~;~toridade maxima do 6rgao. (lnchJido pela Lei n° 11.196, 
de 2005) 

XXVII - na contratac;ao da coleta, processamento e comercializac;ao de residuos s61idos 
urbanos reciclaveis ou reutilizaveis, em areas com sistema de coleta seletiva de lixo, efetuados par 
associac;oes ou cooperativas formadas exclusivamente par pessoas fisicas de baixa renda 
reconhecidas pelo poder publico como catadores de materiais reciclaveis, com o usa de 
equipamentos compatfveis com as normas tecnicas, ambientais e de saude publica. (Redacao dada 
pela Lei n° 11.445, de 2007). 

XXVIII (Vide Medida Provis6ria A0 352, de 2007) 

XXVIII - para o fornecimento de bens e servic;os, produzidos ou prestados no Pais, que 
envolvam, cumulativamente, alta complexidade tecnol6gica e defesa nacional, mediante parecer de 
comissao especialmente designada pela autoridade maxima do 6rgao. (lncluido pela Lei n° 11.484, 
de 2007). 

XXIX - na aquisic;ao de bens e contratac;ao de servic;os para atender aos contingentes 
militares das Forc;as Singulares brasileiras empregadas em operac;oes de paz no exterior, 
necessariamente justificadas quanta ao prec;o e a escolha do fornecedor ou executante e ratificadas 
pelo Comandante da Forc;a. (lncluido pel a Lei n° 11.783, de 2008). 
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Paragrafo (mico. Os percentuais referidos nos incisos I e II deste artigo, serao 20% (vinte 
por cento) para compras, obras e servi9os contratados par sociedade de economia mista e 

empresa publica, bern assim por autarquia e funda9ao qualificadas, na forma da lei, como Agencias 
Executivas. (lncluido pel a Lei n° 9.64 S, de 199S) 

Paragrafo unico. Os percentuais referidos nos incisos I e II do caput deste artigo serao 20% 
(vinte por cento) para compras, obras e servic;os contratados por cons6rcios publicos, sociedade de 
economia mista, empresa publica e por autarquia ou fundac;ao qualificadas, na forma da lei, como 
Agencias Executivas. (Redacao dada pela Lei n° 11.1 07, de 2005) 

Art. 25. E inexigivel a licitac;ao quando houver inviabilidade de competic;ao, em especial: 

1- para aquisic;ao de materiais, equipamentos, ou generos que s6 possam ser fornecidos por 
produtor, empresa ou representante comercial exclusive, vedada a preferencia de marca, devendo a 
comprovac;ao de exclusividade ser feita atraves de atestado fornecido pelo 6rgao de registro do 
comercio do local em que se realizaria a licitac;ao ou a obra ou o servic;o, pelo Sindicato, Federac;ao 
ou Confederac;ao Patronal, ou, ainda, pelas entidades equivalentes; 

II - para a contratac;ao de servic;os tecnicos enumerados no art. 13 desta Lei, de natureza 
singular, com profissionais ou empresas de not6ria especializac;ao, vedada a inexigibilidade para 
servic;os de publicidade e divulgac;ao; 

Ill - para contratac;ao de profissional de qualquer setor artistico, diretamente ou atraves de 
empresario exclusive, desde que consagrado pela critica especializada ou pela opiniao publica. 

§ 1Q Considera-se de not6ria especializac;ao o profissional ou empresa cujo conceito no 
campo de sua especialidade, decorrente de desempenho anterior, estudos, experi€mcias, 
publicac;oes, organizac;ao, aparelhamento, equipe tecnica, ou de outros requisites relacionados com 
suas atividades, permita inferir que o seu trabalho e essencial e indiscutivelmente o mais adequado a 
plena satisfac;ao do objeto do contrato. 

§ 2Q Na hip6tese deste artigo e em qualquer dos casos de dispensa, se comprovado 
superfaturamento, respondem solidariamente pelo dano causado a Fazenda Publica o fornecedor ou 
o prestador de servic;os e o agente publico responsavel, sem prejuizo de outras sanc;oes legais 
cabiveis. 

Art. 26. As dispensas previstas nos incisos Ill a XN do art. 24, as situa90es de inexigibilidade 
referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento pre\.'isto no final do § 2° do art. so 
desta lei deverao ser comunicados dentro de 3 (tres) dias a autoridade superior para ratifica9ao e 
publicaQao na imprensa oficial no prazo de 5 (cinco) dias, como condi9ao de eficacia dos atos. 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2° e 4° do art. 17 enos incisos Ill a XX do art. 24, as 
situa90es de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do paragrafo unico do art. so desta lei deverao ser comunicados dentro de tres dias a 
autoridade superior para ratifica9flo e publicaQao na imprensa oficial no prazo de cinco dias, como 
condi9ao para eficacia dos atos. (Redacao dada pela Lei n° S.SSJ, de 1994) 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2°'-S-4° do art. 17 enos incisos Ill a XXIV do art. 24, as 
situa90es de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do paragrafo unico do art. S0

, deverao ser comunicados dentro de tres dias a 
autoridade superior, para ratificaQao e p~:;~blicaQao na imprensa oficial, no prazo de oinoo dias, oomo 
oondiQao para eficacia dos atos. (Redacao dada pela Lei no 9.648, de 1998) 

Art. 26. As dispensas previstas nos§§ 2Q e 4Q do art. 17 e no inciso Ill e seguintes do art. 24, 
as situac;oes de inexigibilidade referidas no art. 25, necessariamente justificadas, e o retardamento 
previsto no final do pan3grafo unico do art. BQ desta Lei deverao ser comunicados, dentro de 3 (tres) 
dias, a autoridade superior, para ratificac;ao e publicac;ao na imprensa oficial, no prazo de 5 (cinco) 
dias, como condic;ao para a eficacia dos atos. (Redacao dada pela Lei no 11.107, de 2005) 

Paragrafo unico. 0 processo de dispensa, de inexigibilidade ou de retardamento, previsto 
neste artigo, sera instruido, no que couber, com os seguintes elementos: 
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I - caracterizacao da situac;ao emergencial ou calamitosa que justifique a dispensa, 
quando for o caso; 

II - razao da escolha do fornecedor ou executante; 

Ill - justificativa do prec;o. 

IV- documento de aprovac;ao dos projetos de pesquisa aos quais os bens serao alocados. 
(lnclufdo pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Sec;ao II 
Da Habilitac;ao 

Art. 27. Para a habilitac;ao nas licitac;oes exigir-se-a dos interessados, exclusivamente, 
documentac;ao relativa a: 

I - habilitac;ao jurfdica; 

II - qualificac;ao tecnica; 

Ill- qualificac;ao economico-financeira; 

IV - regularidade fiscal. 

V- cumprimento do disposto no inciso XXXIII do art. 7° da Constituicao Federal. (lnclufdo pela 
Lei n° 9.854, de 1999) 

Art. 28. A documentac;ao relativa a habilitac;ao jurfdica, conforme o caso, consistira em: 

I - cedula de identidade; 

II - registro comercial, no caso de empresa individual; 

Ill- ato constitutivo, estatuto ou contrato social em vigor, devidamente registrado, em se 
tratando de sociedades comerciais, e, no caso de sociedades por ac;oes, acompanhado de 
documentos de eleic;ao de seus administradores; 

IV - inscric;ao do ato constitutivo, no caso de sociedades civis, acompanhada de prova de 
diretoria em exercfcio; 

V - decreto de autorizac;ao, em se tratando de empresa ou sociedade estrangeira em 
funcionamento no Pafs, e ato de registro ou autorizac;ao para funcionamento expedido pelo 6rgao 
competente, quando a atividade assim o exigir. 

Art. 29. A documentac;ao relativa a regularidade fiscal, conforme o caso, consistira em: 

I - prova de inscric;ao no Cadastro de Pessoas Ffsicas (CPF) ou no Cadastro Geral de 
Contribuintes (CGC); 

II - prova de inscric;ao no cadastro de contribuintes estadual ou municipal, se houver, relativo 
ao domicflio ou sede do licitante, pertinente ao seu ramo de atividade e compatrvel com o objeto 
contratual; 

Ill - prova de regularidade para com a Fazenda Federal, Estadual e Municipal do domicflio ou 
sede do licitante, ou outra equivalente, na forma da lei; 

IV prova de regularidade relativa a Seguridade Social, demonstrando situa9ao regular no 
cumprimento dos encargos sociais institufdos por lei. 
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IV- prova de regularidade relativa a Seguridade Social e ao Fundo de Garantia por 
Tempo de Servigo (FGTS), demonstrando situac;ao regular no cumprimento dos encargos 

sociais institufdos por lei. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 30. A documentagao relativa a qualificac;ao tecnica limitar-se-a a: 

I - registro ou inscric;ao na entidade profissional competente; 

II - comprovac;ao de aptidao para desempenho de atividade pertinente e compatfvel em 
caracterfsticas, quantidades e prazos com o objeto da licitac;ao, e indicac;ao das instalac;oes e do 
aparelhamento e do pessoal tecnico adequados e disponfveis para a realizac;ao do objeto da licitac;ao, 
bern como da qualificac;ao de cada urn dos membros da equipe tecnica que se responsabilizara pelos 
trabalhos; 

Ill- comprovac;ao, fornecida pelo 6rgao licitante, de que recebeu os documentos, e, quando 
exigido, de que tomou conhecimento de todas as informac;oes e das condigoes locais para o 
cumprimento das obrigac;oes objeto da licitac;ao; 

IV- prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando foro caso. 

§ 1° .r.. comprovacao de aptidao. referida no inciso II deste artigo, no caso de licitacoes 
pertinentes a oeras e servigos, sera feita por atestados fornecidos por pessoas j\-Jrldicas de direito 
puelico O\-J privado, devidamente certificados pela entidade profissional competente, limitadas as 
exigencias a: 

a) q\-Janto a capacitacao tecnico profissional: comprovacao do licitante de poss\-Jir em se\-J 
q\-Jadro permanente, na data da licitacao, profissional de nfvel s\-Jperior detentor de atestado de 
responsaeilidade tecnica por exec\-Jgao de oera O\-J servigo de caracterfsticas semelhantes, limitadas 
estas exci\-Jsivamente as parcelas de maior relevancia e valor significative do oiJjeto da licitacao, 
vedadas as exigencias de q\-Jantidades mfnimas O\-J prazos maximos; 

13) NETADO) 

§ 1Q A comprovac;ao de aptidao referida no inciso II do "caput" deste artigo, no caso das 
licitac;oes pertinentes a obras e servic;os, sera feita por atestados fornecidos por pessoas jurfdicas de 
direito publico ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes, 
limitadas as exigencias a: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - capacitac;ao tecnico-profissional: comprovac;ao do licitante de possuir em seu quadro 
permanente, na data prevista para entrega da proposta, profissional de nfvel superior ou outro 
devidamente reconhecido pela entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade 
tecnica por execuc;ao de obra ou servigo de caracterfsticas semelhantes, limitadas estas 
exclusivamente as parcelas de maior relevancia e valor significativo do objeto da licitac;ao, vedadas as 
exigencias de quantidades mfnimas ou prazos maximos; (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

II- (Vetado). {lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

a) (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

b) (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 2° As parcelas de maior relevancia tecnica O\-J de valor significative, mencionadas no 
paragrafo anterior, serao previa e oiJjetivamente definidas no instr\-Jmento convocat6rio. 

§ 2Q As parcelas de maior relevancia tecnica e de valor significativo, mencionadas no 
paragrafo anterior, serao definidas no instrumento convocat6rio. (Redacao dada pela Lei no 8.883. de 
1994) 

§ 3Q Sera sempre admitida a comprovac;ao de aptidao atraves de certidoes ou atestados de 
obras ou servic;os similares de complexidade tecnol6gica e operacional equivalente ou superior. 
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§ 4Q Nas licitagOes para fornecimento de bens, a comprovagao de aptidao, quando for o 
caso, sera feita atraves de atestados fornecidos por pessoa jurfdica de direito publico ou 

privado. 

§ 5Q E vedada a exigencia de comprovagao de atividade ou de aptidao com limitagOes de 
tempo ou de epoca ou ainda em locais especfficos, ou quaisquer outras nao previstas nesta Lei, que 
inibam a participagao na licitagao. 

§ 6Q As exigencias mfnimas relativas a instalagOes de canteiros, maquinas, equipamentos e 
pessoal tecnico especializado, considerados essenciais para o cumprimento do objeto da licitagao, 
serao atendidas mediante a apresentagao de relagao explfcita e da declaragao formal da sua 
disponibilidade, sob as penas cabfveis, vedada as exigencias de propriedade e de localizagao previa. 

~(VETADO) 

§ 7° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883. de 1994) 

II- (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 8Q No caso de obras, servigos e compras de grande vulto, de alta complexidade tecnica, 
podera a Administragao exigir dos licitantes a metodologia de execugao, cuja avaliagao, para efeito 
de sua aceitagao ou nao, antecedera sempre a analise dos pregos e sera efetuada exclusivamente 
por criterios objetivos. 

§ 9Q Entende-se por licitagao de alta complexidade tecnica aquela que envolva alta 
especializagao, como fator de extrema relevancia para garantir a execugao do objeto a ser 
contratado, ou que possa comprometer a continuidade da prestagao de servigos publicos essenciais. 

§ 10. Os profissionais indicados pelo licitante para fins de comprovagao da capacitagao 
tecnico-profissional de que trata o inciso I do§ 1Q deste artigo deverao participar da obra ou servigo 
objeto da licitagao, admitindo-se a substituigao por profissionais de experiencia equivalente ou 
superior, desde que aprovada pela administragao. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 11. (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 12. (Vetado). (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 31. A documentagao relativa a qualificagao economico-financeira limitar-se-a a: 

I- balango patrimonial e demonstragOes contabeis do ultimo exercicio social, ja exigiveis e 
apresentados na forma da lei, que comprovem a boa situagao financeira da empresa, vedada a sua 
substituigao por balancetes ou balangos provis6rios, podendo ser atualizados por indices oficiais 
quando encerrado ha mais de 3 (tres) meses da data de apresentagao da proposta; 

II- certidao negativa de falencia ou concordata expedida pelo distribuidor da sede da pessoa 
juridica, ou de execugao patrimonial, expedida no domicilio da pessoa fisica; 

Ill- garantia, nas mesmas modalidades e criterios previstos no "caput" e § 1Q do art. 56 desta 
Lei, limitada a 1% (um por cento) do valor estimado do objeto da contratagao. 

§ 1° A exigencia de indicadores limitar sea a demonstra9ao da capacidade financeira do 
licitante com vistas aos compromissos que tern que assumir caso lhe seja ad;judicado o contrato. 

§ 1Q A exigencia de indices limitar-se-a a demonstragao da capacidade financeira do licitante 
com vistas aos compromissos que tera que assumir caso lhe seja adjudicado o contrato, vedada a 
exigencia de valores minimos de faturamento anterior, indices de rentabilidade ou lucratividade. 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 
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§ 22 A Administra<;ao, nas compras para entrega futura e na execu<;ao de obras e 
servi<;os, podera estabelecer, no instrumento convocat6rio da licita<;ao, a exigencia de capital 

minima ou de patrimonio Hquido minima, ou ainda as garantias previstas no § 12 do art. 56 desta Lei, 
como dado objetivo de comprova<;ao da qualifica<;ao economico-financeira dos licitantes e para efeito 
de garantia ao adimplemento do contrato a ser ulteriormente celebrado. 

§ 32 0 capital minima ou o valor do patrimonio Hquido a que se refere o paragrafo anterior nao 
podera exceder a 1 0% ( dez por cento) do valor estimado da contrata<;ao, devendo a comprova<;ao ser 
feita relativamente a data da apresenta<;ao da proposta, na forma da lei, admitida a atualiza<;ao para 
esta data atraves de indices oficiais. 

§ 42 Podera ser exigida, ainda, a rela<;ao dos compromissos assumidos pelo licitante que 
importem diminui<;ao da capacidade operativa ou absor<;ao de disponibilidade financeira, calculada 
esta em funyao do patrimonio Hquido atualizado e sua capacidade de rota<;ao. 

§ 5° A comprovaQao de boa sitlJaQao financeira da empresa sera feita de forma objetiva, 
atraves do calclJio de indices contabeis previstos no edital e devidamente jlJstificados no processo 
administrative qlJe tenha dado inicio ao processo licitat6rio. 

§ 52 A comprova<;ao de boa situa<;ao financeira da empresa sera feita de forma objetiva, 
atraves do calculo de indices contabeis previstos no edital e devidamente justificados no processo 
administrative da licita<;ao que tenha dado inicio ao certame licitat6rio, vedada a exigencia de indices 
e valores nao usualmente adotados para correta avalia<;ao de situa<;ao financeira suficiente ao 
cumprimento das obriga<;oes decorrentes da licita<;ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§-@9 (VETADO) 

§ 6° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 32. Os doclJmentos necessaries a habilitaQao poderao ser apresentados em original, por 
qlJalqlJer processo de c6pia alJtenticada por tabeliao de notas OlJ por fl.lncionario da l.lnidade qlJe 
realiza a licitaQao, OlJ pl.lblicaQao em 6rgao de imprensa oficial. 

Art. 32. Os documentos necessaries a habilita<;ao poderao ser apresentados em original, por 
qualquer processo de c6pia autenticada por cart6rio competente ou por servidor da administra<;ao ou 
publica<;ao em 6rgao da imprensa oficial. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 12 A documenta<;ao de que tratam os arts. 28 a 31 desta Lei podera ser dispensada, no todo 
ou em parte, nos casas de convite, concurso, fornecimento de bens para pronta entrega e leilao. 

§ 2° 0 certificado de registro cadastral a qlJe se refere o § 1° do art. 36 SlJbstitlJi os 
doclJmentos enlJmerados nos arts. 28 e 29, excllJsive aq~oJeles de qlJe tratam os incises Ill e IV do art. 
29, obrigada a parte a declarar, sob as penalidades cabiveis, a sl.lperveniencia de fato impeditivo da 
habilitaQao, e a apresentar o restante da doclJmentaQao prevista nos arts. 30 e 31 desta lei. 

§ 22 0 certificado de registro cadastral a que se refere o § 12 do art. 36 substitui os 
documentos enumerados nos arts. 28 a 31, quanta as informa<;oes disponibilizadas em sistema 
informatizado de consulta direta indicado no edital, obrigando-se a parte a declarar, sob as 
penalidades legais, a superveniencia de fato impeditivo da habilita<;ao. (Redacao dada pela Lei n° 
9.648, de 1998) 

§ 32 A documenta<;ao referida neste artigo podera ser substituida por registro cadastral 
emitido por 6rgao ou entidade publica, desde que previsto no edital e o registro tenha sido feito em 
obediencia ao disposto nesta Lei. 

§ 42 As empresas estrangeiras que nao funcionem no Pais, tanto quanta possivel, atenderao, 
nas licita<;oes internacionais, as exigencias dos paragrafos anteriores mediante documentos 
equivalentes, autenticados pelos respectivos consulados e traduzidos por tradutor juramentado, 
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devendo ter representa<;:ao legal no Brasil com poderes expresses para receber cita<;:ao e 
responder administrativa ou judicialmente. 

§ 5Q Nao se exigira, para a habilita<;:ao de que trata este artigo, previo recolhimento de taxas 
ou emolumentos, salvo os referentes a fornecimento do edital, quando solicitado, com os seus 
elementos constitutivos, limitados ao valor do custo efetivo de reprodu<;:ao grafica da documenta<;:ao 
fornecida. 

§ 6Q 0 disposto no § 4Q deste artigo, no § 1Q do art. 33 e no § 2Q do art. 55, nao se aplica as 
licita<;:oes internacionais para a aquisi<;:ao de bens e servi<;:os cujo pagamento seja feito com o produto 
de financiamento concedido por organismo financeiro internacional de que o Brasil fa<;:a parte, ou por 
agemcia estrangeira de coopera<;:ao, nem nos casos de contrata<;:ao com empresa estrangeira, para a 
compra de equipamentos fabricados e entregues no exterior, desde que para este caso tenha havido 
previa autoriza<;:ao do Chefe do Poder Executive, nem nos casos de aquisi<;:ao de bens e servi<;:os 
realizada por unidades administrativas com sede no exterior. 

Art. 33. Quando permitida na licita<;:ao a participa<;:ao de empresas em cons6rcio, observar
se-ao as seguintes normas: 

I - comprova<;:ao do compromisso publico ou particular de constitui<;:ao de cons6rcio, subscrito 
pelos consorciados; 

II - indica<;:ao da empresa responsavel pelo cons6rcio que devera atender as condi<;:oes de 
lideran<;:a, obrigatoriamente fixadas no edital; 

Ill- apresenta<;:ao dos documentos exigidos nos arts. 28 a 31 desta Lei por parte de cada 
consorciado, admitindo-se, para efeito de qualifica<;:ao tecnica, o somat6rio dos quantitativos de cada 
consorciado, e, para efeito de qualifica<;:ao economico-financeira, o somat6rio dos valores de cada 
consorciado, na propor<;:ao de sua respectiva participa<;:ao, podendo a Administragao estabelecer, 
para o cons6rcio, urn acrescimo de ate 30% (trinta por cento) dos valores exigidos para licitante 
individual, inexigfvel este acrescimo para os cons6rcios compostos, em sua totalidade, por micro e 
pequenas empresas assim definidas em lei; 

IV - impedimenta de participa<;:ao de empresa consorciada, na mesma licita<;:ao, atraves de 
mais de urn cons6rcio ou isoladamente; 

V - responsabilidade solidaria dos integrantes pelos atos praticados em cons6rcio, tanto na 
fase de licita<;:ao quanto na de execu<;:ao do contrato. 

§ 1Q No cons6rcio de empresas brasileiras e estrangeiras a lideran<;:a cabera, 
obrigatoriamente, a empresa brasileira, observado o disposto no inciso II deste artigo. 

§ 2Q 0 licitante vencedor fica obrigado a promover, antes da celebra<;:ao do contrato, a 
constitui<;:ao eo registro do cons6rcio, nos termos do compromisso referido no inciso I deste artigo. 

Se<;:ao Ill 
Dos Registros Cadastrais 

Art. 34. Para os fins desta Lei, os 6rgaos e entidades da Administra<;:ao Publica que realizem 
freqoentemente licita<;:oes manterao registros cadastrais para efeito de habilita<;:ao, na forma 
regulamentar, validos por, no maximo, urn ano. (Regulamento) 

§ 1Q 0 registro cadastral devera ser amplamente divulgado e devera estar permanentemente 
aberto aos interessados, obrigando-se a unidade por ele responsavel a proceder, no mfnimo 
anualmente, atraves da imprensa oficial e de jornal diario, a chamamento publico para a atualiza<;:ao 
dos registros existentes e para o ingresso de novos interessados. 

§ 2Q E facultado as unidades administrativas utilizarem-se de registros cadastrais de outros 
6rgaos ou entidades da Administra<;:ao Publica. 
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Art. 35. Ao requerer inscri9ao no cadastro, ou atualiza9ao deste, a qualquer tempo, o 
interessado fornecera os elementos necessaries a satisfa9ao das exigemcias do art. 27 desta 

Lei. 

Art. 36. Os inscritos serao classificados por categorias, tendo-se em vista sua especializa9ao, 
subdivididas em grupos, segundo a qualifica9ao tecnica e economica avaliada pelos elementos 
constantes da documenta9ao relacionada nos arts. 30 e 31 desta Lei. 

§ 1Q Aos inscritos sera fornecido certificado, renovavel sempre que atualizarem o registro. 

§ 2Q A atua9ao do licitante no cumprimento de obriga96es assumidas sera anotada no 
respective registro cadastral. 

Art. 37. A qualquer tempo podera ser alterado, suspenso ou cancelado o registro do inscrito 
que deixar de satisfazer as exigencias do art. 27 desta Lei, ou as estabelecidas para classifica9ao 
cadastral. 

Se9ao IV 
Do Procedimento e Julgamento 

Art. 38. 0 procedimento da licita9ao sera iniciado com a abertura de processo administrative, 
devidamente autuado, protocolado e numerado, contendo a autoriza9ao respectiva, a indica9ao 
sucinta de seu objeto e do recurso proprio para a despesa, e ao qual serao juntados oportunamente: 

I - edital ou convite e respectivos anexos, quando for o caso; 

II- comprovante das publica96es do edital resumido, na forma do art. 21 desta Lei, ou da 
entrega do convite; 

Ill- ato de designa9ao da comissao de licita9ao, do leiloeiro administrative ou oficial, ou do 
responsavel pelo convite; 

IV - original das propostas e dos documentos que as instrufrem; 

V- atas, relat6rios e delibera96es da Comissao Julgadora; 

VI - pareceres tecnicos ou jurfdicos emitidos sobre a licita9ao, dispensa ou inexigibilidade; 

VII - atos de adjudica9ao do objeto da licita9ao e da sua homologa9ao; 

VIII- recursos eventualmente apresentados pelos licitantes e respectivas manifesta96es e 
decisoes; 

IX - despacho de anula9ao ou de revoga9ao da licita9ao, quando for o caso, fundamentado 
circunstanciadamente; 

X- termo de contrato ou instrumento equivalente, conforme o caso; 

XI - outros comprovantes de publica96es; 

XII - demais documentos relatives a licita9a0. 

Paragrafo (mica. As minutas dos editais de licitagao, bern como as dos contratos, acordos, 
convenios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas pelo 6rgao de assessoria 
jurfdica da unidade responsavel pela licitagao. 

Paragrafo unico. As minutas de editais de licita9ao, bern como as dos contratos, acordos, 
convenios ou ajustes devem ser previamente examinadas e aprovadas por assessoria jurfdica da 
Administra9ao. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 
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Art. 39. Sempre que o valor estimado para uma licitagao ou para urn conjunto de 
licitagOes simultaneas ou sucessivas for superior a 100 (cern) vezes o limite previsto no art. 23, 

inciso I, alfnea "c" desta Lei, o processo licitat6rio sera iniciado, obrigatoriamente, com uma audiemcia 
publica concedida pela autoridade responsavel com antecedemcia mfnima de 15 (quinze) dias uteis 
da data prevista para a publicagao do edital, e divulgada, com a antecedencia mfnima de 10 
(dez) dias uteis de sua realizagao, pelos mesmos meios previstos para a publicidade da licitagao, a 
qual terao acesso e direito a todas as informagOes pertinentes e a se manifestar todos os 
interessados. 

Paragr:afo (mico. Par:a os fins deste artigo, bern como par:a os do § 5° do art. 23 e do inciso I 
do art. 24 desta lei, consider:am se licitagoes simultaneas ou sucessivas aquelas com objeto 
semelhante, sendo licitagoes simultaneas aquelas com reali:zagao prevista par:a intervalos nao 
superiores a 30 (trinta) dias e licitagoes sucessivas aquelas em que o edital subseqQente tenha uma 
data anterior a 120 (cento e vinte) dias ap6s o termino das obrigagoes previstas na licitagao 
antecedente. 

Paragrafo unico. Para os fins deste artigo, consideram-se licitagOes simultaneas aquelas com 
objetos similares e com realizagao prevista para intervalos nao superiores a trinta dias e licitagOes 
sucessivas aquelas em que, tambem com objetos similares, o edital subsequente tenha uma data 
anterior a cento e vinte dias ap6s o termino do contrato resultante da licitagao antecedente. (Redacao 
dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 40. 0 edital contera no preambulo o numero de ordem em serie anual, o nome da 
repartigao interessada e de seu setor, a modalidade, o regime de execugao e o tipo da licitagao, a 
mengao de que sera regida par esta Lei, o local, dia e hora para recebimento da documentagao e 
proposta, bern como para infcio da abertura dos envelopes, e indicara, obrigatoriamente, o seguinte: 

I - objeto da licitagao, em descrigao sucinta e clara; 

II - prazo e condigOes para assinatura do contrato ou retirada dos instrumentos, como previsto 
no art. 64 desta Lei, para execugao do contrato e para entrega do objeto da licitagao; 

Ill- sangOes para o caso de inadimplemento; 

IV - local onde podera ser examinado e adquirido o projeto basico; 

V- se ha projeto executive disponfvel na data da publicagao do edital de licitagao e o local 
onde possa ser examinado e adquirido; 

VI- condigOes para participagao na licitagao, em conformidade com os arts. 27 a 31 desta Lei, 
e forma de apresentagao das propostas; 

VII -criteria para julgamento, com disposigOes claras e parametres objetivos; 

VIII- locais, horarios e c6digos de acesso dos meios de comunicagao a distancia em que 
serao fornecidos elementos, informagOes e esclarecimentos relatives a licitagao e as condigOes para 
atendimento das obrigagOes necessarias ao cumprimento de seu objeto; 

IX- condigOes equivalentes de pagamento entre empresas brasileiras e estrangeiras, no caso 
de licitagOes internacionais; 

X o criterio de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, conforme o caso; 
X criterio de aceitabilidade dos pregos unitarios e global, conforme o caso, vedada a fixagao 

de pregos mfnimos, criterios estatrsticos ou faixas de variagao em relagao a pregos de ref.erencia; 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

X - o criteria de aceitabilidade dos pregos unitario e global, conforme o caso, permitida a 
fixayao de pregos maximos e vedados a fixagao de pregos mfnimos, criterios estatfsticos ou faixas de 
variagao em relagao a pregos de referencia, ressalvado o dispossto nos paragrafos 1° e 2° do art. 48; 
(Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 
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XI criteria de reajuste, que devera retratar a variac;ao do custo de produc;ao, admitida a 
adoc;ao de Indices especlficos au setoriais, desde a data da proposta au do oryamento a que 

esta se referir ate a data do adimplemento de cada parcela; 

XI - criterio de reajuste, que devera retratar a varia~ao efetiva do custo de produ~ao, admitida 
a ado~ao de Indices especlficos ou setoriais, desde a data prevista para apresenta~ao da proposta, 
ou do or~amento a que essa proposta se referir, ate a data do adimplemento de cada parcela; 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XII (VETADO) 

XII- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

XIII -limites para pagamento de instala~ao e mobiliza~ao para execu~ao de obras ou servi~os 
que serao obrigatoriamente previstos em separado das demais parcelas, etapas ou tarefas; 

XIV - condi~oes de pagamento, prevendo: 

a) prazo de pagamento em relac;ao a data final a cada perlodo de aferic;ao nao superior a 30 
(trinta) dias; 

a) prazo de pagamento nao superior a trinta dias, contado a partir da data final do perlodo de 
adimplemento de cada parcela; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

b) cronograma de desembolso maximo por perlodo, em conformidade com a disponibilidade 
de recursos financeiros; 

c) criteria de atualizac;ao financeira dos valores a serem pagos, desde a data a ser definida 
nos termos da alfnea a deste inciso ate a data do efetivo pagamento; 

c) criterio de atualiza~ao financeira dos valores a serem pagos, desde a data final do perlodo 
de adimplemento de cada parcela ate a data do efetivo pagamento; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, 
de 1994) 

d) compensa~oes financeiras e penaliza~oes, por eventuais atrasos, e descontos, por 
eventuais antecipa~oes de pagamentos; 

e) exigemcia de seguros, quando foro caso; 

XV - instru~oes e normas para os recursos previstos nesta Lei; 

XVI - condi~oes de recebimento do objeto da licita~ao; 

XVII- outras indica~oes especlficas ou peculiares da licita~ao. 

§ 1Q 0 original do edital devera ser datado, rubricado em todas as folhas e assinado pela 
autoridade que o expedir, permanecendo no processo de licita~ao, e dele extraindo-se capias 
integrais ou resumidas, para sua divulga~ao e fornecimento aos interessados. 

§ 2Q Constituem anexos do edital, dele fazendo parte integrante: 

I - o projeto basico e/ou executive, com todas as suas partes, desenhos, especifica~oes e 
outros complementos; 

II demonstrative do oryamento estimado em planilhas de quantitativos e custos unitarios; 

II - or~amento estimado em planilhas de quantitativos e pre~os unitarios; (Redacao dada pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 

Ill- a minuta do contrato a ser firmado entre a Administra~ao eo licitante vencedor; 
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IV - as especificagoes complementares e as normas de execugao pertinentes a licitagao. 

§ 3Q. Para efeito do disposto nesta Lei, considera-se como adimplemento da obrigagao 
contratual a prestagao do servigo, a realizagao da obra, a entrega do bem ou de parcela destes, bem 
como qualquer outro evento contratual a cuja ocorrencia esteja vinculada a emissao de documento de 
cobranga. 

§ 4Q. Nas compras para entrega imediata, assim entendidas aquelas com prazo de entrega ate 
trinta dias da data prevista para apresentagao da proposta, poderao ser dispensadas: (lncluido pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 

I - o disposto no inciso XI deste artigo; (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

II - a atualizagao financeira a que se refere a alinea "c" do inciso XIV deste artigo, 
correspondente ao periodo compreendido entre as datas do adimplemento e a prevista para o 
pagamento, desde que nao superior a quinze dias. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 41. A Administragao nao pode descumprir as normas e condigoes do edital, ao qual se 
acha estritamente vinculada. 

§ 1Q. Qualquer cidadao e parte legitima para impugnar edital de licitagao por irregularidade na 
aplicagao desta Lei, devendo protocolar o pedido ate 5 (cinco) dias uteis antes da data fixada para a 
abertura dos envelopes de habilitagao, devendo a AdministraQao julgar e responder a impugnagao em 
ate 3 (tres) dias uteis, sem prejuizo da faculdade prevista no § 1Q. do art. 113. 

§ 2° Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perante a Administragao o 
licitante que, tendo os aceito sem objegao, venha a apontar, depois da abertura dos envelo,:>es de 
habilitagao, falhas ou irregularidades que o viciariam, hip6tese em que tal comunicagao nao tera 
efeito de recurso. 

§ 2Q. Decaira do direito de impugnar os termos do edital de licitagao perante a administragao o 
licitante que nao o fizer ate o segundo dia util que anteceder a abertura dos envelopes de habilitagao 
em concorrencia, a abertura dos envelopes com as propostas em convite, tomada de pregos ou 
concurso, ou a realizagao de leilao, as falhas ou irregularidades que viciariam esse edital, hip6tese 
em que tal comunicagao nao tera efeito de recurso. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q. A impugnagao feita tempestivamente pelo licitante nao o impedira de participar do 
processo licitat6rio ate o transito em julgado da decisao a ela pertinente. 

§ 4Q. A inabilitagao do licitante importa preclusao do seu direito de participar das fases 
subsequentes. 

Art. 42. Nas concorrencias de ambito internacional, o edital devera ajustar-se as diretrizes da 
politica monetaria e do comercio exterior e atender as exigencias dos 6rgaos competentes. 

§ 1Q. Quando for permitido ao licitante estrangeiro cotar prego em moeda estrangeira, 
igualmente o podera fazer o licitante brasileiro. 

§ 2° 0 ,:>agamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitagao 
de que trata o paragrafo anterior sera efetuado em moeda brasileira a taxa de cambio vigente na data 
do efetivo pagamento. 

§ 2Q. 0 pagamento feito ao licitante brasileiro eventualmente contratado em virtude da licitagao 
de que trata o paragrafo anterior sera efetuado em moeda brasileira, a taxa de cambia vigente no dia 
util imediatamente anterior a data do efetivo pagamento. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3Q. As garantias de pagamento ao licitante brasileiro serao equivalentes aquelas oferecidas 
ao licitante estrangeiro. 



101 

§ 4Q Para fins de julgamento da licitagao, as propostas apresentadas por licitantes 
estrangeiros serao acrescidas dos gravames consequentes dos mesmos tributes que oneram 

exclusivamente os licitantes brasileiros quanto a operagao final de venda. 

§ 5° Para a realizacao de obras, prestacao de servicos 01.1 aq~;~isicao de bens com rec~;~rsos 
provenientes de financiamento 01.1 doacao ori~;~ndos de ag€mcia oficial de cooperacao estrangeira ou 
organismo financeiro m~;~ltilateral de q~;~e o Brasil seja parte, poderao ser admitidas na respecti•.•a 
licitacao, mantidos os principios basilares desta lei, as normas e procedimentos daq~;~elas entidades e 
as condicoes decorrentes de acordos, protocolos, convencoes 01.1 tratados internacionais aprovados 
pelo Congresso Nacional. 

§ 5Q Para a realizagao de obras, prestagao de servigos ou aquisigao de bens com recursos 
provenientes de financiamento ou doagao oriundos de agencia oficial de cooperagao estrangeira ou 
organismo financeiro multilateral de que o Brasil seja parte, poderao ser admitidas, na respectiva 
licitagao, as condigoes decorrentes de acordos, protocolos, convengoes ou tratados internacionais 
aprovados pelo Congresso Nacional, bem como as normas e procedimentos daquelas entidades, 
inclusive quanto ao criterio de selegao da proposta mais vantajosa para a administragao, o qual 
poden~ contemplar, alem do prego, outros fatores de avaliagao, desde que por elas exigidos para a 
obtengao do financiamento ou da doagao, e que tambem nao conflitem com o principia do julgamento 
objetivo e sejam objeto de despacho motivado do 6rgao executor do contrato, despacho esse 
ratificado pela autoridade imediatamente superior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 6Q As cotagoes de todos os licitantes serao para entrega no mesmo local de destine. 

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

I - abertura dos envelopes contendo a documentagao relativa a habilitagao dos concorrentes, 
e sua apreciagao; 

II - devolugao dos envelopes fechados aos concorrentes inabilitados, contendo as respectivas 
propostas, desde que nao tenha havido recurso ou ap6s sua denegagao; 

Ill- abertura dos envelopes contendo as propostas dos concorrentes habilitados, desde que 
transcorrido o prazo sem interposigao de recurso, ou tenha havido desistencia expressa, ou ap6s o 
julgamento dos recursos interpostos; 

IV - verificagao da conformidade de cada proposta com os requisites do edital e, conforme o 
caso, com os pregos correntes no mercado ou fixados por 6rgao oficial competente, ou ainda com os 
constantes do sistema de registro de pregos, os quais deverao ser devidamente registrados na ata de 
julgamento, promovendo-se a desclassificagao das propostas desconformes ou incompativeis; 

V - julgamento e classificagao das propostas de acordo com os criterios de avaliagao 
constantes do edital; 

VI - deliberagao da autoridade competente quanto a homologagao e adjudicagao do objeto da 
licitagao. 

§ 1Q A abertura dos envelopes contendo a documentagao para habilitagao e as propostas 
sera realizada sempre em ato publico previamente designado, do qual se lavrara ata circunstanciada, 
assinada pelos licitantes presentes e pela Comissao. 

§ 2Q Todos os documentos e propostas serao rubricados pelos licitantes presentes e pela 
Comissao. 

§ 3Q E facultada a Comissao ou autoridade superior, em qualquer fase da licitagao, a 
promogao de diligencia destinada a esclarecer ou a complementar a instrugao do processo, vedada a 
inclusao posterior de documento ou informagao que deveria constar originariamente da proposta. 



102 

§ 4° 0 disposto neste artigo aplica se a concorrencia e, no que couber, ao concurso, ao 
leilao, a tomada de precos e ao convite, facultada, quanta a este (Jitimo, a publicacao na 

imprensa oficial. 

§ 4!2 0 disposto neste artigo aplica-se a concorrencia e, no que couber, ao concurso, ao leilao, 
a tomada de pre9os e ao convite. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 5Q Ultrapassada a fase de habilita9ao dos concorrentes (incisos I e II) e abertas as 
propostas (inciso Ill), nao cabe desclassifica-los por motivo relacionado com a habilita9ao, salvo em 
razao de fatos supervenientes ou s6 conhecidos ap6s o julgamento. 

§ 6Q Ap6s a fase de habilita9ao, nao cabe desistencia de proposta, salvo por motivo justo 
decorrente de fato superveniente e aceito pela Comissao. 

Art. 44. No julgamento das propostas, a Comissao levara em considera9ao os criterios 
objetivos definidos no edital ou convite, os quais nao devem contrariar as normas e principios 
estabelecidos por esta Lei. 

§ 1Q E vedada a utiliza9ao de qualquer elemento, criteria ou fator sigiloso, secreto, subjetivo 
ou reservado que possa ainda que indiretamente elidir o principia da igualdade entre os licitantes. 

§ 2Q Nao se considerara qualquer oferta de vantagem nao prevista no edital ou no convite, 
inclusive financiamentos subsidiados ou a fundo perdido, nem pre90 ou vantagem baseada nas 
ofertas dos demais licitantes. 

§ 3° Nao se admitira proposta que apresente precos global ou unitarios simb61icos, irris6rios 
ou de 'Jalor zero, incompativeis com os precos dos insumos e salaries de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licitacao nao tenha estabelecido limites 
minimos. 

§ 4° 0 disposto no paragrafo anterior se aplica tambem a propostas que incluam mao de obra 
estrangeira ou importacao de insumos de qualquer natureza, adotando se, como referencia, os 
mercados nos parses de origem. 

§ 3Q Nao se admitira proposta que apresente pre9os global ou unitarios simb61icos, irris6rios 
ou de valor zero, incompatrveis com os pre9os dos insumos e salarios de mercado, acrescidos dos 
respectivos encargos, ainda que o ato convocat6rio da licita9ao nao tenha estabelecido limites 
mfnimos, exceto quando se referirem a materiais e instala9oes de propriedade do proprio licitante, 
para os quais ele renuncie a parcela ou a totalidade da remunera9ao. (Redac§o dada pela Lei n° 
8.883, de 1994) 

§ 4!2 0 disposto no paragrafo anterior aplica-se tambem as propostas que incluam mao-de
obra estrangeira ou importa96es de qualquer natureza.(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 45. 0 julgamento das propostas sera objetivo, devendo a Comissao de licita9ao ou o 
responsavel pelo convite realiza-lo em conformidade com os tipos de licita9ao, os criterios 
previamente estabelecidos no ato convocat6rio e de acordo com os fatores exclusivamente nele 
referidos, de maneira a possibilitar sua aferi9ao pelos licitantes e pelos 6rgaos de controle. 

§ 1° Para efeitos deste artigo, constituem tipos de licitacao para obras, services e compras, 
ex:ceto nas modalidades de concurso e leilao: 

§ 1Q Para os efeitos deste artigo, constituem tipos de licita9ao, exceto na modalidade 
concurso: (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I - a de menor pre9o - quando o criteria de sele9ao da proposta mais vantajosa para a 
Administra9ao determinar que sera vencedor o licitante que apresentar a proposta de acordo com as 
especifica96es do edital ou convite e ofertar o menor pre9o; 

II - a de melhor tecnica; 
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Ill -a de tecnica e prec;o. 

IV - a de maior lance ou oferta - nos casas de alienyao de bens ou concessao de direito 
real de usa. (lnclufdo pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 2Q No caso de empate entre duas ou mais propostas, e ap6s obedecido o disposto no § 2Q 
do art. 3Q desta Lei, a classificac;ao se fara, obrigatoriamente, par sorteio, em ato publico, para o qual 
todos os licitantes serao convocados, vedado qualquer outro processo. 

§ ao No caso da licitaoao do tipo menor preoo, entre os licitantes consideFados ql.lalificados a 
classificaoao se fara pela ordem crescente dos preoos propostos e aceita•Jeis, prevalecendo, no caso 
de empate, e~<ell.lsivamente o criteria previsto no paragFafo anterior. 

§ 4° Para contFataoao de bens e servioos de informatica, a AGministFaoao P(Jblica observara o 
disposto no art. ao da Lei n° 8.248, de 23 de OlJtlJbro de 1991, levando em conta, com a adooao da 
licitaoao de tecnica e preoo, os fatores especificados em selJ § 2°. 

§ 3Q No caso da licitac;ao do tipo "menor prec;o", entre os licitantes considerados qualificados a 
classificac;ao se dara pela ordem crescente dos prec;os propostos, prevalecendo, no caso de empate, 
exclusivamente o criteria previsto no paragrafo anterior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4Q Para contratac;ao de bens e servic;os de informatica, a administrac;ao observara o 
disposto no art. 3° da Lei n° 8.248, de 23 de outubro de 1991, levando em conta os fatores 
especificados em seu paragrafo 2° e adotando obrigatoriamento o tipo de licitac;ao "tecnica e prec;o", 
permitido o emprego de outro tipo de licitac;ao nos casas indicados em decreta do Poder Executive. 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 5Q E vedada a utilizac;ao de outros tipos de licitac;ao nao previstos neste artigo. 

§ 6Q Na hip6tese prevista no art. 23, § 7°, serao selecionadas tantas propostas quantas 
necessarias ate que se atinja a quantidade demandada na licitac;ao. (lnclufdo pela Lei n° 9.648, de 
1998) 

Art. 4e. Os tipos de licitaoao melhor tecnica olJ tecnica e preoo serao l.ltilizados excllJsivamente 
paFa servioos de natlJreza predominantemente intelectl.lal, em especial na elaboraoao de projetos, 
calclJios, fiscalizaoao, sl.lpervisao e gerenciamento e de engenharia consl.lltiva em geral, e, em 
particlJiar, para a elaboraoao de estl.ldos tecnicos preliminares e projetos basicos e execlJtivos. 

Art. 46. Os tipos de licitac;ao "melhor tecnica" ou "tecnica e prec;o" serao utilizados 
exclusivamente para servic;os de natureza predominantemente intelectual, em especial na elaborac;ao 
de projetos, calculos, fiscalizac;ao, supervisao e gerenciamento e de engenharia consultiva em geral 
e, em particular, para a elaborac;ao de estudos tecnicos preliminares e projetos basicos e executives, 
ressalvado o disposto no§ 4Q do artigo anterior. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 1Q Nas licitac;oes do tipo "melhor tecnica" sera adotado o seguinte procedimento claramente 
explicitado no instrumento convocat6rio, o qual fixara o prec;o maximo que a Administrac;ao se propoe 
a pagar: 

I - serao abertos os envelopes contendo as propostas tecnicas exclusivamente dos licitantes 
previamente qualificados e feita entao a avaliagao e classificac;ao destas propostas de acordo com os 
criterios pertinentes e adequados ao objeto licitado, definidos com clareza e objetividade no 
instrumento convocat6rio e que considerem a capacitac;ao e a experiemcia do proponente, a 
qualidade tecnica da proposta, compreendendo metodologia, organizac;ao, tecnologias e recursos 
materiais a serem utilizados nos trabalhos, e a qualificac;ao das equipes tecnicas a serem mobilizadas 
para a sua execuc;ao; 

II- uma vez classificadas as propostas tecnicas, proceder-se-a a abertura das propostas de 
prec;o dos licitantes que tenham atingido a valorizagao mfnima estabelecida no instrumento 
convocat6rio e a negociac;ao das condic;oes propostas, com a proponente melhor classificada, com 
base nos orc;amentos detalhados apresentados e respectivos prec;os unitarios e tendo como 
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referencia o limite representado pela proposta de menor prec;:o entre os licitantes que obtiveram 
a valorizac;:ao minima; 

Ill- no case de impasse na negociac;:ao anterior, procedimento identico sera adotado, 
sucessivamente, com os demais proponentes, pela ordem de classificac;:ao, ate a consecuc;:ao de 
acordo para a contratac;:ao; 

IV - as propostas de prec;:os serao devolvidas intactas aos licitantes que nao forem 
preliminarmente habilitados ou que nao obtiverem a valorizac;:ao minima estabelecida para a proposta 
tecnica. 

§ 2Q Nas licitac;:oes do tipo "tecnica e prec;:o" sera adotado, adicionalmente ao incise I do 
paragrafo anterior, o seguinte procedimento claramente explicitado no instrumento convocat6rio: 

I - sera feita a avaliac;:ao e a valorizac;:ao das propostas de prec;:os, de acordo com criterios 
objetivos preestabelecidos no instrumento convocat6rio; 

II- a classificac;:ao dos proponentes far-se-a de acordo com a media ponderada das 
valorizac;:oes das propostas tecnicas e de prec;:o, de acordo com os pesos preestabelecidos no 
instrumento convocat6rio. 

§ 3Q Excepcionalmente, os tipos de licitac;:ao previstos neste artigo poderao ser adotados, por 
autorizac;:ao expressa e mediante justificativa circunstanciada da maier autoridade da Administrac;:ao 
promotora constante do ato convocat6rio, para fornecimento de bens e execuc;:ao de obras ou 
prestac;:ao de servic;:os de grande vulto majoritariamente dependentes de tecnologia nitidamente 
sofisticada e de dominic restrito, atestado por autoridades tecnicas de reconhecida qualificac;:ao, nos 
cases em que o objeto pretendido admitir soluc;:oes alternativas e variac;:oes de execuc;:ao, com 
repercussoes significativas sobre sua qualidade, produtividade, rendimento e durabilidade 
concretamente mensuraveis, e estas puderem ser adotadas a livre escolha dos licitantes, na 
conformidade dos criterios objetivamente fixados no ato convocat6rio. 

§ 4° (Vetado). (lncluido pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 47. Nas licitac;:oes para a execuc;:ao de obras e servic;:os, quando for adotada a modalidade 
de execuc;:ao de empreitada por prec;:o global, a Administrac;:ao devera fornecer obrigatoriamente, junto 
com o edital, todos os elementos e informac;:oes necessaries para que os licitantes possam elaborar 
suas propostas de prec;:os com total e complete conhecimento do objeto da licitac;:ao. 

Art. 48. Serao desclassificadas: 

I - as propostas que nao atendam as exigencias do ato convocat6rio da licitac;:ao; 

II as propostas com pregos excessivos ou manifestamente inexeqoiveis. 
Par:Bgrafo (mica. Quando todas as propostas forem desclassificadas, a Administragao podera 

fixar aos licitantes o prazo de 8 (oito) dias (lteis para a apresentagao de outras propostas escoimadas 
das causas referidas neste artigo. 

II - propostas com valor global superior ao limite estabelecido ou com prec;:os manifestamente 
inexeqOiveis, assim considerados aqueles que nao venham a ter demonstrada sua viabilidade atraves 
de documentac;:ao que comprove que os custos dos insumos sao coerentes com os de mercado e que 
os coeficientes de produtividade sao compativeis com a execuc;:ao do objeto do contrato, condic;:oes 
estas necessariamente especificadas no ato convocat6rio da licitac;:ao. (Redacao dada pela Lei n° 
8.883, de 1994) 

Par:Bgrafo (lnico. Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administragao poder:a fixar aos licitantes o prazo de oito dias (Jteis para a 
apresentagao de nova documentacrao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo, facultada, no caso de convite, a reducrao deste prazo para tres dias (Jteis.(Redacao dada pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 
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§ 1° Para os efeitos do disposto no inciso II deste artigo consideram-se manifestamente 
inexequiveis, no caso de licitaQoes de menor preQO para obras e serviQOS de engenharia, as 

propostas cujos valores sejam inferiores a 70% (setenta por cento) do menor dos seguintes valores: 
(lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

a) media aritmetica dos valores das propostas superiores a 50% (cinquenta por cento) do valor 
OrQado pela administraQaO, OU (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

b) valor orQado pela administraQao. (lncluido pela Lei n° 9.648. de 1998) 

§ 2° Dos licitantes classificados na forma do paragrafo anterior cujo valor global da proposta 
for inferior a 80% (oitenta por cento) do menor valor a que se referem as alineas "a" e "b", sera 
exigida, para a assinatura do contrato, prestaQ8o de garantia adicional, dentre as modalidades 
previstas no § 1° do art. 56, igual a diferenQa entre o valor resultante do paragrafo anterior e o valor 
da correspondente proposta. (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

§ 3° Quando todos os licitantes forem inabilitados ou todas as propostas forem 
desclassificadas, a administraQao podera fixar aos licitantes o prazo de oito dias uteis para a 
apresentaQao de nova documentaQao ou de outras propostas escoimadas das causas referidas neste 
artigo, facultada, no caso de convite, a reduQao deste prazo para tres dias uteis. (lncluido pela Lei n° 
9.648. de 1998) 

Art. 49. A autoridade competente para a aprovaQao do procedimento somente podera revogar 
a licitaQao por razoes de interesse publico decorrente de fato superveniente devidamente 
comprovado, pertinente e suficiente para justificar tal conduta, devendo anula-la por ilegalidade, de 
oficio ou por provocaQao de terceiros, mediante parecer escrito e devidamente fundamentado. 

§ 1Q. A anulaQao do procedimento licitat6rio por motivo de ilegalidade nao gera obrigaQao de 
indenizar, ressalvado o disposto no paragrafo unico do art. 59 desta Lei. 

§ 2Q. A nulidade do procedimento licitat6rio induz a do contrato, ressalvado o disposto no 
paragrafo unico do art. 59 desta Lei. 

§ 3Q. No caso de desfazimento do processo licitat6rio, fica assegurado o contradit6rio e a 
ampla defesa. 

§ 4Q. 0 disposto neste artigo e seus paragrafos aplica-se aos atos do procedimento de 
dispensa e de inexigibilidade de licitaQao. 

Art. 50. A AdministraQao nao podera celebrar o contrato com preteriQao da ordem de 
classificaQao das propostas ou com terceiros estranhos ao procedimento licitat6rio, sob pena de 
nulidade. 

Art. 51. A habilitaQao preliminar, a inscriQao em registro cadastral, a sua alteraQao ou 
cancelamento, e as propostas serao processadas e julgadas por comissao permanente ou especial 
de, no minima, 3 (tres) membros, sendo pelo menos 2 (dais) deles servidores qualificados 
pertencentes aos quadros permanentes dos 6rgaos da AdministraQao responsaveis pela licitaQao. 

§ 1Q. No caso de convite, a Comissao de licitaQao, excepcionalmente, nas pequenas unidades 
administrativas e em face da exiguidade de pessoal disponivel, podera ser substituida por servidor 
formalmente designado pela autoridade competente. 

§ 2Q. A Comissao para julgamento dos pedidos de inscriQao em registro cadastral, sua 
alteraQao ou cancelamento, sera integrada por profissionais legalmente habilitados no caso de obras, 
serviQos ou aquisiQao de equipamentos. 

§ 3Q. Os membros das Comissoes de licitaQao responderao solidariamente por todos os atos 
praticados pela Comissao, salvo se posiQao individual divergente estiver devidamente fundamentada 
e registrada em ata lavrada na reuniao em que tiver sido tom ada a decisao. 
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§ 4Q A investidura dos membros das Comissoes permanentes nao excedera a 1 
(um) ano, vedada a recondugao da totalidade de seus membros para a mesma comissao no 

perlodo subsequente. 

§ 5Q No caso de concurso, o julgamento sera feito por uma comissao especial integrada por 
pessoas de reputagao ilibada e reconhecido conhecimento da materia em exame, servidores publicos 
ou nao. 

Art. 52. 0 concurso a que se refere o § 4Q do art. 22 desta Lei deve ser precedido de 
regulamento proprio, a ser obtido pelos interessados no local indicado no edital. 

§ 1Q 0 regulamento devera indicar: 

I - a qualificagao exigida dos participantes; 

II - as diretrizes e a forma de apresenta<;ao do trabalho; 

Ill- as condi<;oes de realizagao do concurso e os premios a serem concedidos. 

§ 2Q Em se tratando de projeto, o vencedor devera autorizar a Administragao a executa-lo 
quando julgar conveniente. 

Art. 53. 0 leilao pode ser cometido a leiloeiro oficial ou a servidor designado pela 
Administragao, procedendo-se na forma da legislagao pertinente. 

§ 1Q Todo bem a ser leiloado sera previamente avaliado pela Administragao para fixagao do 
prego mlnimo de arrematagao. 

§ 2Q Os bens arrematados serao pagos a vista ou no percentual estabelecido no edital, nao 
inferior a 5% (cinco por cento) e, ap6s a assinatura da respectiva ata lavrada no local do leilao, 
imediatamente entregues ao arrematante, o qual se obrigara ao pagamento do restante no prazo 
estipulado no edital de convocagao, sob pena de perder em favor da Administragao o valor ja 
recolhido. 

§ ao 0 edital de leilao deve ser amplamente divulgado, principalmente no municipio em que se 
vai realizar. 

§ 3Q Nos leiloes internacionais, o pagamento da parcela a vista podera ser feito em ate vinte e 
quatro horas. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4Q 0 edital de leilao deve ser amplamente divulgado, principalmente no municipio em que 
se realizara. (lncluido pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Capitulo Ill 
DOS CONTRA TOS 

Segao 
Disposigoes Preliminares 

Art. 54. Os contratos administrativos de que trata esta Lei regulam-se pelas suas clausulas e 
pelos preceitos de direito publico, aplicando-se-lhes, supletivamente, os principios da teoria geral dos 
contratos e as disposigoes de direito privado. 

§ 1Q Os contratos devem estabelecer com clareza e precisao as condigoes para sua 
execugao, expressas em clausulas que definam os direitos, obrigagoes e responsabilidades das 
partes, em conformidade com os termos da licitagao e da proposta a que se vinculam. 

§ 2Q Os contratos decorrentes de dispensa ou de inexigibilidade de licitagao devem atender 
aos termos do ato que os autorizou e da respectiva proposta. 
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Art. 55. Sao clausulas necessarias em todo contrato as que estabelecam: 

I - o objeto e seus elementos caracterfsticos; 

II - o regime de execucao ou a forma de fornecimento; 

Ill- o preco e as condigOes de pagamento, os criterios, data-base e periodicidade do 
reajustamento de precos, os criterios de atualizacao monetaria entre a data do adimplemento das 
obrigacOes e a do efetivo pagamento; 

IV- os prazos de infcio de etapas de execucao, de conclusao, de entrega, de observacao e de 
recebimento definitive, conforme o caso; 

V - o credito pelo qual correra a despesa, com a indicacao da classificagao funcional 
programatica e da categoria economica; 

VI - as garantias oferecidas para assegurar sua plena execucao, quando exigidas; 

VII - os direitos e as responsabilidades das partes, as penalidades cabfveis e os valores das 
multas; 

VIII- os casas de rescisao; 

IX - o reconhecimento dos direitos da Administracao, em caso de rescisao administrativa 
prevista no art. 77 desta Lei; 

X - as condigOes de importacao, a data e a taxa de cambia para conversao, quando foro caso; 

XI- a vinculacao ao edital de licitacao ou ao termo que a dispensou ou a inexigiu, ao convite e 
a proposta do licitante vencedor; 

XII - a legislacao aplicavel a execucao do contrato e especialmente aos casas omissos; 

XIII- a obrigacao do contratado de manter, durante toda a execucao do contrato, em 
compatibilidade com as obrigacOes par ele assumidas, todas as condigOes de habilitacao e 
qualificacao exigidas na licitacao. 

§-4° (VETADO) 

§ 1° (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 2Q Nos contratos celebrados pela Administracao Publica com pessoas ffsicas ou jurfdicas, 
inclusive aquelas domiciliadas no estrangeiro, devera constar necessariamente clausula que declare 
competente o foro da sede da Administracao para dirimir qualquer questao contratual, salvo o 
disposto no § 6Q do art. 32 desta Lei. 

§ 3Q No ato da liquidagao da despesa, os servicos de contabilidade comunicarao, aos 6rgaos 
incumbidos da arrecadagao e fiscalizacao de tributos da Uniao, Estado ou Municipio, as 
caracterfsticas e os valores pagos, segundo o disposto no art. 63 da Lei n° 4.320. de 17 de marco de 
1964. 

Art. 56. A criteria da autoridade competente, em cada caso, e desde que prevista no 
instrumento convocat6rio, podera ser exigida prestacao de garantia nas contratacOes de obras, 
servicos e compras. 

§ 1 o Sao modalidades de garantia: 
I caugao em dinheiro, em tftulos de dfvida publica ou fidejuss6ria; 
II (VETADO). 
Ill fianga bancaria. 
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§ 1Q Cabera ao contratado optar par uma das seguintes modalidades de garantia: 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

I ca~oJ(jiao em dinheiro ou trtulos da divida publica; (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

I - cau~ao em dinheiro ou em titulos da divida publica, devendo estes ter sido emitidos sob a 
forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquida~ao e de custodia autorizado 
pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores economicos, conforme definido pelo 
Ministerio da Fazenda; (Redacao dada pela Lei n° 11.079. de 2004) 

II- seguro-garantia; (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Ill- fian~a bancaria. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 8.6.94) 

§ 2° /'s garantias a que se referem os incises I e Ill do par:Sgrafo anterior, quando exigidas, 
nao excederao a 5% (cinco por cento) do valor do contrato. 

§ 2Q A garantia a que se refere o caput deste artigo nao excedera a cinco par cento do valor 
do contrato e tera seu valor atualizado nas mesmas condi~oes daquele, ressalvado o previsto no 
paragrafo 3Q deste artigo. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 3°(VETADO) 

§ 3Q Para obras, servi~os e fornecimentos de grande vulto envolvendo alta complexidade 
tecnica e riscos financeiros consideraveis, demonstrados atraves de parecer tecnicamente aprovado 
pela autoridade competente, o limite de garantia previsto no paragrafo anterior podera ser elevado 
para ate dez par cento do valor do contrato. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 4Q A garantia prestada pelo contratado sera liberada ou restituida ap6s a execu~ao do 
contrato e, quando em dinheiro, atualizada monetariamente. 

§ 5Q Nos casas de contratos que importem na entrega de bens pela Administra~ao, dos quais 
o contratado ficara depositario, ao valor da garantia devera ser acrescido o valor desses bens. 

Art. 57. A dura~ao dos contratos regidos par esta Lei ficara adstrita a vig€mcia dos respectivos 
creditos or~amentarios, exceto quanta aos relatives: 

I - aos projetos cujos produtos estejam contemplados nas metas estabelecidas no Plano 
Plurianual, os quais poderao ser prorrogados se houver interesse da Administra~ao e desde que isso 
tenha sido previsto no ato convocat6rio; 

II a presta9ao de servi9os a serem executados de forma continua, os quais poderao ter a sua 
dura9ao estendida por igual periodo; 

II a presta9ao de servi9os a serem executados de forma continua, que deverao ter a sua 
d~oJra(jiao dimensionada com vistas a obten9ao de pre9os e condi9oes mais vantajosas para a 
administra9ao, limitada a dura9ao a sessenta meses. (Redaoao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

II- a presta~ao de servi~os a serem executados de forma continua, que poderao ter a sua 
dura~ao prorrogada par iguais e sucessivos periodos com vistas a obten~ao de pre~os e condi~oes 
mais vantajosas para a administra~ao, limitada a sessenta meses; (Redacao dada pela Lei n° 9.648. 
de 1998) 

Ill (VETADO) 

Ill- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

IV - ao aluguel de equipamentos e a utilizagao de programas de informatica, podendo a 
duragao estender-se pelo prazo de ate 48 (quarenta e oito) meses ap6s o inicio da vigencia do 
contrato. 
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§ 1Q Os prazos de infcio de etapas de execuc;:ao, de conclusao e de entrega admitem 
prorrogac;:ao, mantidas as demais clausulas do contrato e assegurada a manutenc;:ao de seu 

equilfbrio economico-financeiro, desde que ocorra algum dos seguintes motivos, devidamente 
autuados em processo: 

I - alterac;:ao do projeto ou especificac;:oes, pela Administrac;:ao; 

II- superveniencia de fato excepcional ou imprevisfvel, estranho a vontade das partes, que 
altere fundamentalmente as condic;:oes de execuc;:ao do contrato; 

Ill- interrupc;:ao da execuc;:ao do contrato ou diminuic;:ao do ritmo de trabalho por ordem e no 
interesse da Administrac;:ao; 

IV- aumento das quantidades inicialmente previstas no contrato, nos limites permitidos por 
esta Lei; 

V - impedimenta de execuc;:ao do contrato por fato ou ato de terceiro reconhecido pela 
Administrac;:ao em documento contemporaneo a sua ocorrencia; 

VI - omissao ou atraso de providencias a cargo da Administrac;:ao, inclusive quanta aos 
pagamentos previstos de que resulte, diretamente, impedimenta ou retardamento na execuc;:ao do 
contrato, sem prejufzo das sanc;:oes legais aplicaveis aos responsaveis. 

§ 2Q Toda prorrogac;:ao de prazo devera ser justificada por escrito e previamente autorizada 
pela autoridade competente para celebrar o contrato. 

§ 3Q E vedado o contrato com prazo de vigencia indeterminado. 

§ 4Q Em carater excepcional, devidamente justificado e mediante autorizac;:ao da autoridade 
superior, o prazo de que trata o inciso II do caput deste artigo podera ser prorrogado por ate doze 
meses. (lnclufdo pela Lei n° 9.648. de 1998) 

Art. 58. 0 regime jurfdico dos contratos administrativos institufdo por esta Lei confere a 
Administrac;:ao, em relac;:ao a eles, a prerrogativa de: 

I - modifica-los, unilateralmente, para melhor adequac;:ao as finalidades de interesse publico, 
respeitados os direitos do contratado; 

II- rescindi-los, unilateralmente, nos casas especificados no inciso I do art. 79 desta Lei; 

Ill - fiscalizar-lhes a execuc;:ao; 

IV - aplicar sanc;:oes motivadas pela inexecuc;:ao total ou parcial do ajuste; 

V - nos casas de servic;:os essenciais, ocupar provisoriamente bens m6veis, im6veis, pessoal e 
servic;:os vinculados ao objeto do contrato, na hip6tese da necessidade de acautelar apurac;:ao 
administrativa de faltas contratuais pelo contratado, bem como na hip6tese de rescisao do contrato 
administrative. 

§ 1Q As clausulas economico-financeiras e monetarias dos contratos administrativos nao 
poderao ser alteradas sem previa concordancia do contratado. 

§ 2Q Na hip6tese do inciso I deste artigo, as clausulas economico-financeiras do contrato 
deverao ser revistas para que se mantenha o equilfbrio contratual. 

Art. 59. A declarac;:ao de nulidade do contrato administrative opera retroativamente impedindo 
os efeitos jurfdicos que ele, ordinariamente, deveria produzir, alem de desconstituir os ja produzidos. 

Paragrafo unico. A nulidade nao exonera a Administrac;:ao do dever de indenizar o contratado 
pelo que este houver executado ate a data em que ela for declarada e por outros prejufzos 
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regularmente comprovados, contanto que nao lhe seja imputavel, promovendo-se a 
responsabilidade de quem lhe deu causa. 

Se9ao II 
Da Formaliza9ao dos Contratos 

Art. 60. Os contratos e seus aditamentos serao lavrados nas repartiQoes interessadas, as 
quais manterao arquivo cronol6gico dos seus aut6grafos e registro sistematico do seu extrato, salvo 
os relatives a direitos reais sobre im6veis, que se formalizam por instrumento lavrado em cart6rio de 
notas, de tudo juntando-se c6pia no processo que lhe deu origem. 

Paragrafo unico. E nulo e de nenhum efeito o contrato verbal com a AdministraQao, salvo o de 
pequenas compras de pronto pagamento, assim entendidas aquelas de valor nao superior a 5% 
(cinco por cento) do limite estabelecido no art. 23, inciso II, alinea "a" desta Lei, feitas em regime de 
adiantamento. 

Art. 61. Todo contrato deve mencionar os nomes das partes e os de seus representantes, a 
finalidade, o ato que autorizou a sua lavratura, o numero do processo da licitaQao, da dispensa ou da 
inexigibilidade, a sujei9ao dos contratantes as normas desta Lei e as clausulas contratuais. 

§ 1° A publicaQao resumida do instmmento de contrato ou de seus aditamentos na imprensa 
oficial, que e condiQao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela AdministraQao na 
mesma data de sua assinatura para ocorrer no prazo de 20 (vinte) dias, qualquer que seja o seu 
valor, ainda que sem Onus. 

§ 2° (VETADO). 
§ 3° (VETi\00) 

Paragrafo unico. A publica9ao resumida do instrumento de contrato ou de seus aditamentos 
na imprensa oficial, que e condi9ao indispensavel para sua eficacia, sera providenciada pela 
AdministraQao ate o quinto dia util do mes seguinte ao de sua assinatura, para ocorrer no prazo de 
vinte dias daquela data, qualquer que seja o seu valor, ainda que sem onus, ressalvado o disposto no 
art. 26 desta Lei. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 62. 0 instrumento de contrato e obrigat6rio nos casos de concorrencia e de tomada de 
pre9os, bern como nas dispensas e inexigibilidades cujos pre9os estejam compreendidos nos limites 
destas duas modalidades de licitaQao, e facultative nos demais em que a AdministraQao puder 
substitui-lo por outros instrumentos habeis, tais como carta-contrato, nota de empenho de despesa, 
autoriza9ao de compra ou ordem de execu9ao de serviQo. 

§ 1Q A minuta do futuro contrato integrara sempre o edital ou ato convocat6rio da licitaQao. 

§ 2° Em carta contrato, nota de empenho de despesa, autorizaQao de compra, ordem de 
e*ecuQao de serviQO ou outros instmmentos habeis aplica se, no que couber, o disposto no art. 56 
desta lei. 

§ 2Q Em "carta contrato", "nota de empenho de despesa", "autoriza9ao de compra", "ordem de 
execu9ao de servi9o" ou outros instrumentos habeis aplica-se, no que couber, o disposto no art. 55 
desta Lei. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 3Q Aplica-se o disposto nos arts. 55 e 58 a 61 desta Lei e demais normas gerais, no que 
couber: 

I - aos contratos de seguro, de financiamento, de locaQao em que o Poder Publico seja 
locatario, e aos demais cujo conteudo seja regido, predominantemente, por norma de direito privado; 

II - aos contratos em que a Administra9ao for parte como usuaria de servi9o publico. 

§ 4Q E dispensavel o "termo de contrato" e facultada a substituiQao prevista neste artigo, a 
criteria da Administra9ao e independentemente de seu valor, nos casos de compra com entrega 
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imediata e integral dos bens adquiridos, dos quais nao resultem obriga<;Oes futuras, inclusive 
assistemcia tecnica. 

Art. 63. E permitido a qualquer licitante o conhecimento dos termos do contrato e do respectivo 
processo licitat6rio e, a qualquer interessado, a obten<;ao de c6pia autenticada, mediante o 
pagamento dos emolumentos devidos. 

Art. 64. A Administra<;ao convocara regularmente o interessado para assinar o termo de 
contrato, aceitar ou retirar o instrumento equivalente, dentro do prazo e condi<;Oes estabelecidos, sob 
pena de decair o direito a contrata<;ao, sem prejufzo das san<;Oes previstas no art. 81 desta Lei. 

§ 1Q 0 prazo de convoca<;ao podera ser prorrogado uma vez, por igual perfodo, quando 
solicitado pela parte durante o seu transcurso e desde que ocorra motivo justificado aceito pela 
Administra<;ao. 

§ 2Q E facultado a Administra<;ao, quando o convocado nao assinar o termo de contrato ou 
nao aceitar ou retirar o instrumento equivalente no prazo e condi<;Oes estabelecidos, convocar os 
licitantes remanescentes, na ordem de classifica<;ao, para faze-lo em igual prazo e nas mesmas 
condi<;Oes propostas pelo primeiro classificado, inclusive quanta aos pre<;os atualizados de 
conformidade com o ato convocat6rio, ou revogar a licita<;ao independentemente da comina<;ao 
prevista no art. 81 desta Lei. 

§ 3Q Decorridos 60 (sessenta) dias da data da entrega das propostas, sem convoca<;ao para a 
contrata<;ao, ficam os licitantes liberados dos compromissos assumidos. 

Se<;ao Ill 
Da Altera<;ao dos Contratos 

Art. 65. Os contratos regidos por esta Lei poderao ser alterados, com as devidas justificativas, 
nos seguintes casas: 

I - unilateralmente pela Administra<;ao: 

a) quando houver modifica<;ao do projeto ou das especifica<;Oes, para melhor adequa<;ao 
tecnica aos seus objetivos; 

b) quando necessaria a modifica<;ao do valor contratual em decorrencia de acrescimo ou 
diminui<;ao quantitativa de seu objeto, nos limites permitidos por esta Lei; 

II - por acordo das partes: 

a) quando conveniente a substitui<;ao da garantia de execu<;ao; 

b) quando necessaria a modifica<;ao do regime de execu<;ao da obra ou servi<;o, bem como do 
modo de fornecimento, em face de verifica<;ao tecnica da inaplicabilidade dos termos contratuais 
originarios; 

c) quando necessaria a modifica<;ao da forma de pagamento, por imposi<;ao de circunstancias 
supervenientes, mantido o valor inicial atualizado, vedada a antecipa<;ao do pagamento, com rela<;ao 
ao cronograma financeiro fixado, sem a correspondente contrapresta<;ao de fornecimento de bens ou 
execu<;ao de obra ou servi<;o; 

d) (VETADO). 

d) para restabelecer a rela<;ao que as partes pactuaram inicialmente entre os encargos do 
contratado e a retribui<;ao da administra<;ao para a justa remunera<;ao da obra, servi<;o ou 
fornecimento, objetivando a manuten<;ao do equilfbrio economico-financeiro inicial do contrato, na 
hip6tese de sobrevirem fatos imprevisfveis, ou previsfveis porem de consequencias incalculaveis, 
retardadores ou impeditivos da execu<;ao do ajustado, ou, ainda, em caso de for<;a maior, caso 
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fortuito ou fato do pnnc1pe, configurando area economica extraordinaria e extracontratual. 
(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 1Q 0 contratado fica obrigado a aceitar, nas mesmas condic;oes contratuais, os acrescimos 
ou supressoes que se fizerem nas obras, servic;os ou compras, ate 25% (vinte e cinco par cento) do 
valor inicial atualizado do contrato, e, no caso particular de reforma de edificio ou de equipamento, 
ate o limite de 50% (cinqoenta par cento) para os seus acrescimos. 

§ 2° Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paF3grafo 
anterior. 

§ 2Q Nenhum acrescimo ou supressao podera exceder os limites estabelecidos no paragrafo 
anterior, salvo: (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

1- (VETADO) (lncluido pela Lei n° 9.648, de 1998) 

II - as supressoes resultantes de acordo celebrado entre os contratantes. (lncluido pela Lei n° 
9.648, de 1998) 

§ 3Q Se no contrato nao houverem sido contemplados prec;os unitarios para obras ou servic;os, 
esses serao fixados mediante acordo entre as partes, respeitados os limites estabelecidos no § 1Q 
deste artigo. 

§ 4Q No caso de supressao de obras, bens ou servic;os, se o contratado ja houver adquirido os 
materiais e pasta no local dos trabalhos, estes deverao ser pagos pela Administrac;ao pelos custos de 
aquisic;ao regularmente comprovados e monetariamente corrigidos, podendo caber indenizac;ao par 
outros danos eventualmente decorrentes da supressao, desde que regularmente comprovados. 

§ 5Q Quaisquer tributes ou encargos legais criados, alterados ou extintos, bern como a 
superveniencia de disposic;oes legais, quando ocorridas apos a data da apresentac;ao da proposta, de 
comprovada repercussao nos prec;os contratados, implicarao a revisao destes para mais ou para 
menos, conforme o caso. 

§ 6Q Em havendo alterac;ao unilateral do contrato que aumente os encargos do contratado, a 
Administrac;ao devera restabelecer, par aditamento, o equilibria economico-financeiro inicial. 

§ 8Q A variac;ao do valor contratual para fazer face ao reajuste de prec;os previsto no proprio 
contrato, as atualizac;oes, compensac;oes ou penalizac;oes financeiras decorrentes das condic;oes de 
pagamento nele previstas, bern como o empenho de dotac;oes orc;amentarias suplementares ate o 
limite do seu valor corrigido, nao caracterizam alterac;ao do mesmo, podendo ser registrados par 
simples apostila, dispensando a celebrac;ao de aditamento. 

Sec;ao IV 
Da Execuc;ao dos Contratos 

Art. 66. 0 contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas 
avenc;adas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas conseqOencias de sua inexecugao 
total ou parcial. 

Art. 67. A execuc;ao do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada par urn representante 
da Administrac;ao especialmente designado, permitida a contratac;ao de terceiros para assisti-lo e 
subsidia-lo de informac;oes pertinentes a essa atribuic;ao. 

§ 1Q 0 representante da Administrac;ao anotara em registro proprio todas as ocorrencias 
relacionadas com a execuc;ao do contrato, determinando o que for necessaria a regularizac;ao das 
faltas ou defeitos observados. 
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§ 2Q As decisoes e providencias que ultrapassarem a competencia do representante 
deverao ser solicitadas a seus superiores em tempo Mbil para a adoc;ao das medidas 

convenientes. 

Art. 68. 0 contratado devera manter preposto, aceito pela Administrac;ao, no local da obra ou 
servic;o, para representa-lo na execuc;ao do contrato. 

Art. 69. 0 contratado e obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas 
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que se verificarem vfcios, defeitos ou 
incorrec;oes resultantes da execuc;ao ou de materiais empregados. 

Art. 70. 0 contratado e responsavel pelos danos causados diretamente a Administrac;ao ou a 
terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo na execuc;ao do contrato, nao excluindo ou reduzindo 
essa responsabilidade a fiscalizac;ao ou o acompanhamento pelo 6rgao interessado. 

Art. 71. 0 contratado e responsavel pelos encargos trabalhistas, previdenciarios, fiscais e 
comerciais resultantes da execuc;ao do contrato. 

§ 1 o A inadimplencia do contratado, com referencia aos encargos estabelecidos neste artigo, 
nao transfere a Administravao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem podera onerar o 
objeto do contrato ou restringir a regulariz:agao e o uso das obras e edificagoes, inclusive perante o 
Registro de lm6veis. 

§ 2° A Administragao podera exigir, tambem, seguro para garantia de pessoas e bens, 
devendo essa exigencia constar do edital da licitagao ou do convite. 

§ 1Q A inadimplencia do contratado, com referencia aos encargos trabalhistas, fiscais e 
comerciais nao transfere a Administrac;ao Publica a responsabilidade por seu pagamento, nem 
podera onerar o objeto do contrato ou restringir a regularizac;ao e o uso das obras e edificac;oes, 
inclusive perante o Registro de lm6veis. (Redacao dada pela Lei n° 9.032. de 1995) 

§ 2Q A Administrac;ao Publica responde solidariamente com o contratado pelos encargos 
previdenciarios resultantes da execuc;ao do contrato, nos termos do art. 31 da Lei n° 8.212. de 24 de 
julho de 1991. (Redacao dada pela Lei n° 9.032. de 1995) 

§ 3° (Vetado). (lnclufdo pela Lei no 8.883, de 1994) 

Art. 72. 0 contratado, na execuc;ao do contrato, sem preJUIZO das responsabilidades 
contratuais e legais, podera subcontratar partes da obra, servic;o ou fornecimento, ate o limite 
admitido, em cada caso, pela Administrac;ao. 

Art. 73. Executado o contrato, o seu objeto sera recebido: 

I - em se tratando de obras e servic;os: 

a) provisoriamente, pelo responsavel por seu acompanhamento e fiscalizac;ao, mediante termo 
circunstanciado, assinado pelas partes em ate 15 (quinze) dias da comunicac;ao escrita do 
contratado; 

b) definitivamente, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, mediante 
termo circunstanciado, assinado pelas partes, ap6s o decurso do prazo de observac;ao, ou vistoria 
que comprove a adequac;ao do objeto aos termos contratuais, observado o disposto no art. 69 desta 
Lei; 

II - em se tratando de compras ou de locac;ao de equipamentos: 

a) provisoriamente, para efeito de posterior verificac;ao da conformidade do material com a 
especificac;ao; 

b) definitivamente, ap6s a verificac;ao da qualidade e quantidade do material e conseqoente 
aceitac;ao. 
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§ 1Q Nos casas de aquisigao de equipamentos de grande vulto, o recebimento far-se-a 
mediante termo circunstanciado e, nos demais, mediante recibo. 

§ 2Q 0 recebimento provis6rio ou definitive nao exclui a responsabilidade civil pela solidez e 
seguranga da obra ou do servi<;o, nem etico-profissional pela perfeita execugao do contrato, dentro 
dos limites estabelecidos pela lei ou pelo contrato. 

§ 3Q 0 prazo a que se refere a alfnea "b" do inciso I deste artigo nao podera ser superior a 90 
(noventa) dias, salvo em casas excepcionais, devidamente justificados e previstos no edital. 

§ 4Q Na hip6tese de o termo circunstanciado ou a verificagao a que se refere este artigo nao 
serem, respectivamente, lavrado ou procedida dentro dos prazos fixados, reputar-se-ao como 
realizados, desde que comunicados a Administragao nos 15 (quinze) dias anteriores a exaustao dos 
mesmos. 

Art. 74. Podera ser dispensado o recebimento provis6rio nos seguintes casas: 

I - generos perecfveis e alimentacao preparada; 

II - servicos profissionais; 

Ill- obras e servigos de valor ate o previsto no art. 23, inciso II, alfnea "a", desta Lei, desde 
que nao se componham de aparelhos, equipamentos e instalagoes sujeitos a verificacao de 
funcionamento e produtividade. 

Paragrafo unico. Nos casas deste artigo, o recebimento sera feito mediante recibo. 

Art. 75. Salvo disposi<;oes em contrario constantes do edital, do convite ou de ato normativo, 
os ensaios, testes e demais provas exigidos por normas tecnicas oficiais para a boa execugao do 
objeto do contrato correm por conta do contratado. 

Art. 76. A Administracao rejeitara, no todo ou em parte, obra, servico ou fornecimento 
executado em desacordo com o contrato. 

Secao v 
Da lnexecucao e da Rescisao dos Contratos 

Art. 77. A inexecucao total ou parcial do contrato enseja a sua rescisao, com as 
consequencias contratuais e as previstas em lei ou regulamento. 

Art. 78. Constituem motivo para rescisao do contrato: 

I - o nao cumprimento de clausulas contratuais, especificacoes, projetos ou prazos; 

II - o cumprimento irregular de clausulas contratuais, especificacoes, projetos e prazos; 

Ill -a lentidao do seu cumprimento, levando a Administracao a comprovar a impossibilidade da 
conclusao da obra, do servico ou do fornecimento, nos prazos estipulados; 

IV- o atraso injustificado no infcio da obra, servi<;o ou fornecimento; 

V - a paralisacao da obra, do servigo ou do fornecimento, sem justa causa e previa 
comunicacao a Administracao; 

VI - a subcontratacao total ou parcial do seu objeto, a associagao do contratado com outrem, a 
cessao ou transferencia, total ou parcial, bern como a fusao, cisao ou incorporacao, nao admitidas no 
edital e no contrato; 

VII - o desatendimento das determinacoes regulares da autoridade designada para 
acompanhar e fiscalizar a sua execucao, assim como as de seus superiores; 
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VIII- o cometimento reiterado de faltas na sua execu~ao, anotadas na forma do§ 1Q do 
art. 67 desta Lei; 

IX - a decreta~ao de falencia ou a instaura~ao de insolvencia civil; 

X - a dissolu~ao da sociedade ou o falecimento do contratado; 

XI - a altera~ao social ou a modifica~ao da finalidade ou da estrutura da empresa, que 
prejudique a execu~ao do contrato; 

XII - razoes de interesse publico, de alta relevancia e amplo conhecimento, justificadas e 
determinadas pela maxima autoridade da esfera administrativa a que esta subordinado o contratante 
e exaradas no processo administrative a que se refere o contrato; 

XIII- a supressao, par parte da Administra~ao, de obras, servi~os ou compras, acarretando 
modifica~ao do valor inicial do contrato alem do limite permitido no§ 1Q do art. 65 desta Lei; 

XIV - a suspensao de sua execu~ao, par ordem escrita da Administra~ao, par prazo superior a 
120 (cento e vinte) dias, salvo em caso de calamidade publica, grave perturba~ao da ordem interna 
ou guerra, ou ainda par repetidas suspensoes que totalizem o mesmo prazo, independentemente do 
pagamento obrigat6rio de indeniza~oes pelas sucessivas e contratualmente imprevistas 
desmobiliza~oes e mobiliza~oes e outras previstas, assegurado ao contratado, nesses casas, o direito 
de optar pela suspensao do cumprimento das obriga~oes assumidas ate que seja normalizada a 
situa~ao; 

XV- o atraso superior a 90 (noventa) dias dos pagamentos devidos pela Administra~ao 
decorrentes de obras, servi~os ou fornecimento, ou parcelas destes, ja recebidos ou executados, 
salvo em caso de calamidade publica, grave perturba~ao da ordem interna ou guerra, assegurado ao 
contratado o direito de optar pela suspensao do cumprimento de suas obriga~oes ate que seja 
normalizada a situa~ao; 

XVI - a nao libera~ao, par parte da Administra~ao, de area, local ou objeto para execu~ao de 
obra, servi~o ou fornecimento, nos prazos contratuais, bem como das fontes de materiais naturais 
especificadas no projeto; 

XVII - a ocorrencia de caso fortuito ou de for~a maior, regularmente comprovada, impeditiva da 
execu~ao do contrato. 

Paragrafo unico. Os casas de rescisao contratual serao formalmente motivados nos autos do 
processo, assegurado o contradit6rio e a ampla defesa. 

XVIII- descumprimento do disposto no inciso V do art. 27, sem prejuizo das san~c5es penais 
cabiveis. (lncluido pela Lei n° 9.854. de 1999) 

Art. 79. A rescisao do contrato podera ser: 

I - determinada par ato unilateral e escrito da Administra~ao, nos casas enumerados nos 
incisos I a XII e XVII do artigo anterior; 

II - amigavel, par acordo entre as partes, reduzida a termo no processo da licita~ao, desde que 
haja conveniencia para a Administra~ao; 

Ill -judicial, nos termos da legisla~ao; 

IV (VETADO) 

IV- (Vetado). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

§ 1Q A rescisao administrativa ou amigavel devera ser precedida de autoriza~ao escrita e 
fundamentada da autoridade competente. 
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§ 2Q Quando a rescisao ocorrer com base nos incisos XII a XVII do artigo anterior, sem 
que haja culpa do contratado, sera este ressarcido dos prejufzos regularmente comprovados 

que houver sofrido, tendo ainda direito a: 

I - devolugao de garantia; 

II - pagamentos devidos pela execugao do contrato ate a data da rescisao; 

Ill - pagamento do custo da desmobilizagao. 

~9 (VETADO) 
§-49 (VETP,DO) 

§ 3° (Vetado).(Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

§ 4° (Vetado).(Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

§ 5Q Ocorrendo impedimenta, paralisagao ou sustagao do contrato, o cronograma de execugao 
sera prorrogado automaticamente par igual tempo. 

Art. 80. A rescisao de que trata o inciso I do artigo anterior acarreta as seguintes 
conseqO€mcias, sem prejufzo das sangoes previstas nesta Lei: 

I - assungao imediata do objeto do contrato, no estado e local em que se encontrar, par ato 
pr6prio da Administragao; 

II - ocupagao e utilizagao do local, instalagoes, equipamentos, material e pessoal empregados 
na execugao do contrato, necessaries a sua continuidade, na forma do inciso V do art. 58 desta Lei; 

Ill - execugao da garantia contratual, para ressarcimento da Administragao, e dos valores das 
multas e indenizagoes a ela devidos; 

IV- retengao dos creditos decorrentes do contrato ate o limite dos prejufzos causados a 
Administragao. 

§ 1Q A aplicagao das medidas previstas nos incisos I e II deste artigo fica a criteria da 
Administragao, que podera dar continuidade a obra ou ao servigo par execugao direta ou indireta. 

§ 2Q E permitido a Administragao, no caso de concordata do contratado, manter o contrato, 
podendo assumir o controle de determinadas atividades de servigos essenciais. 

§ 3Q Na hip6tese do inciso II deste artigo, o ato devera ser precedido de autorizagao expressa 
do Ministro de Estado competente, ou Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso. 

§ 4Q A rescisao de que trata o inciso IV do artigo anterior permite a Administragao, a seu 
criteria, aplicar a medida prevista no inciso I deste artigo. 

Capitulo IV 
DAS SANQOES ADMINISTRATIVAS E DA TUTELA JUDICIAL 

Segao 
Disposigoes Gerais 

Art. 81. A recusa injustificada do adjudicatario em assinar o contrato, aceitar ou retirar o 
instrumento equivalente, dentro do prazo estabelecido pela Administragao, caracteriza o 
descumprimento total da obrigagao assumida, sujeitando-o as penalidades legalmente estabelecidas. 

Paragrafo unico. 0 disposto neste artigo nao se aplica aos licitantes convocados nos termos 
do art. 64, § 2Q desta Lei, que nao aceitarem a contratagao, nas mesmas condigoes propostas pelo 
primeiro adjudicatario, inclusive quanta ao prazo e prego. 
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Art. 82. Os agentes administrativos que praticarem atos em desacordo com os preceitos 
desta Lei ou visando a frustrar os objetivos da licitacao sujeitam-se as sancoes previstas nesta 

Lei e nos regulamentos pr6prios, sem prejufzo das responsabilidades civil e criminal que seu ato 
ensejar. 

Art. 83. Os crimes definidos nesta Lei, ainda que simplesmente tentados, sujeitam os seus 
autores, quando servidores publicos, alem das sancoes penais, a perda do cargo, emprego, funcao 
ou mandato eletivo. 

Art. 84. Considera-se servidor publico, para os fins desta Lei, aquele que exerce, mesmo que 
transitoriamente ou sem remuneracao, cargo, funcao ou emprego publico. 

§ 12 Equipara-se a servidor publico, para os fins desta Lei, quem exerce cargo, emprego ou 
funcao em entidade paraestatal, assim consideradas, alem das fundac;oes, empresas publicas e 
sociedades de economia mista, as demais entidades sob controle, direto ou indireto, do Poder 
Publico. 

§ 22 A pena imposta sera acrescida da terca parte, quando os autores dos crimes previstos 
nesta Lei forem ocupantes de cargo em comissao ou de funcao de confianca em 6rgao da 
Administracao direta, autarquia, empresa publica, sociedade de economia mista, fundac;ao publica, ou 
outra entidade controlada direta ou indiretamente pelo Poder Publico. 

Art. 85. As infracoes penais previstas nesta Lei pertinem as licitacoes e aos contratos 
celebrados pela Uniao, Estados, Distrito Federal, Municfpios, e respectivas autarquias, empresas 
publicas, sociedades de economia mista, fundac;oes publicas, e quaisquer outras entidades sob seu 
controle direto ou indireto. 

Secao II 
Das Sancoes Administrativas 

Art. 86. 0 atraso injustificado na execucao do contrato sujeitara o contratado a multa de mora, 
na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato. 

§ 12 A multa a que alude este artigo nao impede que a Administracao rescinda 
unilateralmente o contrato e aplique as outras sancoes previstas nesta Lei. 

§ 22 A multa, aplicada ap6s regular processo administrative, sera descontada da garantia do 
respectivo contratado. 

§ 32 Se a multa for de valor superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respondera o contratado pela sua diferenca, a qual sera descontada dos pagamentos eventualmente 
devidos pela Administracao ou ainda, quando foro caso, cobrada judicialmente. 

Art. 87. Pela inexecucao total ou parcial do contrato a Administracao podera, garantida a 
previa defesa, aplicar ao contratado as seguintes sancoes: 

I - advertencia; 

II - multa, na forma prevista no instrumento convocat6rio ou no contrato; 

Ill- suspensao temporaria de participac;ao em licitac;ao e impedimenta de contratar com a 
Administracao, por prazo nao superior a 2 (dois) anos; 

IV - declaracao de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administracao Publica 
enquanto perdurarem os motivos determinantes da punic;ao ou ate que seja promovida a reabilitacao 
perante a propria autoridade que aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que o contratado 
ressarcir a Administracao pelos prejufzos resultantes e ap6s decorrido o prazo da sancao aplicada 
com base no inciso anterior. 
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§ 1Q Se a multa aplicada for superior ao valor da garantia prestada, alem da perda desta, 
respondera o contratado pela sua diferen9a, que sera descontada dos pagamentos 

eventualmente devidos pela Administra9ao ou cobrada judicialmente. 

§ 2Q As san9oes previstas nos incisos I, Ill e IV deste artigo poderao ser aplicadas juntamente 
com a do inciso II, facultada a defesa previa do interessado, no respective processo, no prazo de 5 
(cinco) dias uteis. 

§ 3Q A san9ao estabelecida no inciso IV deste artigo e de competencia exclusiva do Ministro 
de Estado, do Secretario Estadual ou Municipal, conforme o caso, facultada a defesa do interessado 
no respective processo, no prazo de 10 (dez) dias da abertura de vista, podendo a reabilita9ao ser 
requerida ap6s 2 (dois) anos de sua aplica9ao. 

Art. 88. As san9oes previstas nos incisos Ill e IV do artigo anterior poderao tambem ser 
aplicadas as empresas ou aos profissionais que, em razao dos contratos regidos por esta Lei: 

I- tenham sofrido condena9ao definitiva por praticarem, por meios dolosos, fraude fiscal no 
recolhimento de quaisquer tributos; 

II - tenham praticado atos ilfcitos visando a frustrar os objetivos da licita9ao; 

Ill- demonstrem nao possuir idoneidade para contratar com a Administra9ao em virtude de 
atos ilfcitos praticados. 

Se9ao Ill 
Dos Crimes e das Penas 

Art. 89. Dispensar ou inexigir licita9ao fora das hip6teses previstas em lei, ou deixar de 
observar as formalidades pertinentes a dispensa ou a inexigibilidade: 

Pena- deten9ao, de 3 (tres) a 5 (cinco) anos, e multa. 

Paragrafo unico. Na mesma pena incorre aquele que, tendo comprovadamente concorrido 
para a consuma9ao da ilegalidade, beneficiou-se da dispensa ou inexigibilidade ilegal, para celebrar 
contrato com o Poder Publico. 

Art. 90. Frustrar ou fraudar, mediante ajuste, combina9ao ou qualquer outro expediente, o 
carater competitive do procedimento licitat6rio, com o intuito de obter, para si ou para outrem, 
vantagem decorrente da adjudica9ao do objeto da licita9ao: 

Pena- deten9ao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 91. Patrocinar, direta ou indiretamente, interesse privado perante a Administra9ao, dando 
causa a instaura9ao de licita9ao ou a celebra9ao de contrato, cuja invalida9ao vier a ser decretada 
pelo Poder Judiciario: 

Pena- deten9ao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modificac;:ao ou vantagem, inclusive 
prorrogac;:ao contratual, em fav-or do adjudicat6rio, durante a execuc;:ao dos contratos celebrados com 
o Poder Publico, sem autorizac;:ao em lei, no ato convocat6rio da licitac;:ao ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preteric;:ao da ordem cronol6gica de sua 
apresentac;:ao: 

Pena detenc;:ao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. 

Art. 92. Admitir, possibilitar ou dar causa a qualquer modifica9ao ou vantagem, inclusive 
prorroga9ao contratual, em favor do adjudicatario, durante a execu9ao dos contratos celebrados com 
o Poder Publico, sem autoriza9ao em lei, no ato convocat6rio da licita9ao ou nos respectivos 
instrumentos contratuais, ou, ainda, pagar fatura com preteri9ao da ordem cronol6gica de sua 
exigibilidade, observado o disposto no art. 121 desta Lei: (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 
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Pena - detencao, de dois a quatro anos, e multa. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 

Paragrafo unico. lncide na mesma pena o contratado que, tendo comprovadamente 
concorrido para a consumacao da ilegalidade, obtem vantagem indevida ou se beneficia, 
injustamente, das modificacoes ou prorrogacoes contratuais. 

Art. 93. lmpedir, perturbar ou fraudar a realizacao de qualquer ato de procedimento licitat6rio: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 94. Devassar o sigilo de proposta apresentada em procedimento licitat6rio, ou 
proporcionar a terceiro o ensejo de devassa-lo: 

Pena- detencao, de 2 (dois) a 3 (tres) anos, e multa. 

Art. 95. Afastar ou procura afastar licitante, por meio de violencia, grave ameaca, fraude ou 
oferecimento de vantagem de qualquer tipo: 

Pena- detencao, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa, alem da pena correspondente a 
violencia. 

Paragrafo unico. lncorre na mesma pena quem se abstem ou desiste de licitar, em razao da 
vantagem oferecida. 

Art. 96. Fraudar, em prejufzo da Fazenda Publica, licitacao instaurada para aquisicao ou 
venda de bens ou mercadorias, ou contrato dela decorrente: 

I - elevando arbitrariamente os precos; 

II - vendendo, como verdadeira ou perfeita, mercadoria falsificada ou deteriorada; 

Ill- entregando uma mercadoria por outra; 

IV- alterando substancia, qualidade ou quantidade da mercadoria fornecida; 

V - tornando, por qualquer modo, injustamente, mais onerosa a proposta ou a execucao do 
contrato: 

Pena- detencao, de 3 (tres) a 6 (seis) anos, e multa. 

Art. 97. Admitir a licitacao ou celebrar contrato com empresa ou profissional declarado 
inidOneo: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Paragrafo unico. lncide na mesma pena aquele que, declarado inidOneo, venha a licitar ou a 
contratar com a Administracao. 

Art. 98. Obstar, impedir ou dificultar, injustamente, a inscricao de qualquer interessado nos 
registros cadastrais ou promover indevidamente a alteracao, suspensao ou cancelamento de registro 
do inscrito: 

Pena- detencao, de 6 (seis) meses a 2 (dois) anos, e multa. 

Art. 99. A pena de multa cominada nos arts. 89 a 98 desta Lei consiste no pagamento de 
quantia fixada na sentenca e calculada em Indices percentuais, cuja base correspondera ao valor da 
vantagem efetivamente obtida ou potencialmente auferfvel pelo agente. 



120 

§ 1Q Os Indices a que se refere este artigo nao poderao ser inferiores a 2% (dais por 
cento}, nem superiores a 5% (cinco por cento) do valor do contrato licitado ou celebrado com 

dispensa ou inexigibilidade de licitayao. 

§ 2Q 0 produto da arrecadayao da multa revertera, conforme o caso, a Fazenda Federal, 
Distrital, Estadual ou Municipal. 

Seyao IV 
Do Processo e do Procedimento Judicial 

Art. 1 00. Os crimes definidos nesta Lei sao de ayao penal publica incondicionada, cabendo ao 
Ministerio Publico promove-la. 

Art. 101. Qualquer pessoa podera provocar, para os efeitos desta Lei, a iniciativa do Ministerio 
Publico, fornecendo-lhe, por escrito, informayoes sabre o fato e sua autoria, bem como as 
circunstancias em que se deu a ocorrencia. 

Paragrafo unico. Quando a comunicayao for verbal, mandara a autoridade reduzi-la a termo, 
assinado pelo apresentante e por duas testemunhas. 

Art. 1 02. Quando em autos ou documentos de que conhecerem, os magistrados, os membros 
dos Tribunais ou Conselhos de Contas ou os titulares dos 6rgaos integrantes do sistema de controle 
interno de qualquer dos Poderes verificarem a existencia dos crimes definidos nesta Lei, remeterao 
ao Ministerio Publico as capias e os documentos necessaries ao oferecimento da denuncia. 

Art. 1 03. Sera admitida ayao penal privada subsidiaria da publica, se esta nao for ajuizada no 
prazo legal, aplicando-se, no que couber, o disposto nos arts. 29 e 30 do C6digo de Processo Penal. 

Art. 104. Recebida a denuncia e citado o reu, tera este o prazo de 10 (dez) dias para 
apresentayao de defesa escrita, contado da data do seu interrogat6rio, podendo juntar documentos, 
arrolar as testemunhas que tiver, em numero nao superior a 5 (cinco}, e indicar as demais provas que 
pretenda produzir. 

Art. 1 05. Ouvidas as testemunhas da acusayao e da defesa e praticadas as diligencias 
instrut6rias deferidas ou ordenadas pelo juiz, abrir-se-a, sucessivamente, o prazo de 5 (cinco) dias a 
cada parte para alegayoes finais. 

Art. 106. Decorrido esse prazo, e conclusos os autos dentro de 24 (vinte e quatro) horas, tera 
o juiz 10 (dez) dias para proferir a sentenya. 

Art. 107. Da sentenya cabe apelayao, interponlvel no prazo de 5 (cinco) dias. 

Art. 1 08. No processamento e julgamento das infrayoes pen a is definidas nesta Lei, assim 
como nos recursos e nas execuyoes que lhes digam respeito, aplicar-se-ao, subsidiariamente, o 
C6digo de Processo Penal e a Lei de Execucao Penal. 

Capitulo v 
DOS RECURSOS ADMINISTRATIVOS 

Art. 1 09. Dos atos da Administrayao decorrentes da aplicayao desta Lei cabem: 

1- recurso, no prazo de 5 (cinco) dias uteis a contar da intimayao do ato ou da lavratura da ata, 
nos casas de: 

a) habilitayao ou inabilitayao do licitante; 

b) julgamento das propostas; 

c) anulayao ou revogayao da licitayao; 
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d) indeferimento do pedido de inscrigao em registro cadastral, sua alteragao ou 
cancelamento; 

e) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 78 desta lei; 

e) rescisao do contrato, a que se refere o inciso I do art. 79 desta Lei; (Redacao dada pela Lei 
n° 8.883. de 1994) 

f) aplicagao das penas de advertancia, suspensao temporaria ou de multa; 

II- representagao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis da intimagao da decisao relacionada como 
objeto da licitagao ou do contrato, de que nao caiba recurso hierarquico; 

Ill - pedido de reconsideragao, de decisao de Ministro de Estado, ou Secretario Estadual ou 
Municipal, conforme o caso, na hip6tese do§ 4Q do art. 87 desta Lei, no prazo de 10 (dez) dias uteis 
da intimac;ao do ato. 

§ 1Q A intimac;ao dos atos referidos no inciso I, alfneas "a", "b", "c" e "e", deste artigo, 
excluldos os relatives a advertancia e multa de mora, e no inciso Ill, sera feita mediante publicac;ao na 
imprensa oficial, salvo para os casas previstos nas allneas "a" e "b", se presentes os prepostos dos 
licitantes no ato em que foi adotada a decisao, quando podera ser feita par comunicagao direta aos 
interessados e lavrada em ata. 

§ 2Q 0 recurso previsto nas alfneas "a" e "b" do inciso I deste artigo tera efeito suspensive, 
podendo a autoridade competente, motivadamente e presentes razoes de interesse publico, atribuir 
ao recurso interposto eficacia suspensiva aos demais recursos. 

§ 3Q lnterposto, o recurso sera comunicado aos demais licitantes, que poderao impugna-lo no 
prazo de 5 (cinco) dias uteis. 

§ 4Q 0 recurso sera dirigido a autoridade superior, par intermedio da que praticou o ato 
recorrido, a qual podera reconsiderar sua decisao, no prazo de 5 (cinco) dias uteis, ou, nesse mesmo 
prazo, faza-lo subir, devidamente informado, devendo, neste caso, a decisao ser proferida dentro do 
prazo de 5 (cinco) dias uteis, contado do recebimento do recurso, sob pena de responsabilidade. 

§ 5Q Nenhum prazo de recurso, representagao ou pedido de reconsideragao se inicia ou corre 
sem que os autos do processo estejam com vista franqueada ao interessado. 

§ 6Q Em se tratando de licitagoes efetuadas na modalidade de "carta convite" os prazos 
estabelecidos nos incisos I e II e no paragrafo 3Q deste artigo serao de dais dias uteis. (lncluido pela 
Lei n° 8.883, de 1994) 

Capitulo VI 
DISPOSIQOES FINAlS E TRANSIT6RIAS 

Art. 110. Na contagem dos prazos estabelecidos nesta Lei, excluir-se-a o dia do inlcio e 
incluir-se-a o do vencimento, e considerar-se-ao os dias consecutivos, exceto quando for 
explicitamente disposto em contrario. 

Paragrafo unico. S6 se iniciam e vencem os prazos referidos neste artigo em dia de 
expediente no 6rgao ou na entidade. 

Art. 111. A Administragao s6 podera contratar, pagar, premiar ou receber projeto ou servigo 
tecnico especializado desde que o autor ceda os direitos patrimoniais a ele relatives e a 
Administragao possa utiliza-lo de acordo com o previsto no regulamento de concurso ou no ajuste 
para sua elaboragao. 

Paragrafo unico. Quando o projeto referir-se a obra imaterial de carater tecnol6gico, 
insuscetrvel de privilegio, a cessao dos direitos incluira o fornecimento de todos os dados, 
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documentos e elementos de informac;ao pertinentes a tecnologia de concepc;ao, 
desenvolvimento, fixac;ao em suporte fisico de qualquer natureza e aplicac;ao da obra. 

Art. 112. Quando o objeto do contrato interessar a mais de uma entidade publica, cabera ao 
6rgao contratante, perante a entidade interessada, responder pela sua boa execuc;ao, fiscalizac;ao e 
pagamento. 

ParagFaf.o (Jnioo. Fica faollltado a entidade interessada o aoompanhamento da exeol!Qao do 
oontFato. 

§ 12 Os cons6rcios publicos poderao realizar licitac;ao da qual, nos termos do edital, decorram 
contratos administrativos celebrados par 6rgaos ou entidades dos entes da Federac;ao consorciados. 
(lncluido pela Lei n° 11.107. de 2005) 

§ 22 E facultado a entidade interessada o acompanhamento da licitat;ao e da execuc;ao do 
contrato. (lncluido pela Lei n° 11.107, de 2005} 

Art. 113. 0 controle das despesas decorrentes dos contratos e demais instrumentos regidos 
par esta Lei sera feito pelo Tribunal de Contas competente, na forma da legislac;ao pertinente, ficando 
os 6rgaos interessados da Administrac;ao responsaveis pela demonstrac;ao da legalidade e 
regularidade da despesa e execuc;ao, nos termos da Constituic;ao e sem prejuizo do sistema de 
controle interno nela previsto. 

§ 12 Qualquer licitante, contratado ou pessoa fisica ou juridica podera representar ao Tribunal 
de Contas ou aos 6rgaos integrantes do sistema de controle interno contra irregularidades na 
aplicac;ao desta Lei, para os fins do disposto neste artigo. 

§ 2° Os Tribllnais de Contas e os 6rgaos integFantes do sistema de oontrole interno poderao 
solioitar paFa exame, antes da abertl!Fa das propostas, o6pia de edital de lioitaQao ja pllblioado, 
obrigando se os 6rgaos Oll entidades da AdministFaQao interessada a ado9ao das medidas oorretivas 
qlle, em fllnQao desse exame, lhes forem determinadas. 

§ 22 Os Tribunais de Contas e os 6rgaos integrantes do sistema de controle interno poderao 
solicitar para exame, ate o dia util imediatamente anterior a data de recebimento das propostas, c6pia 
de edital de licitac;ao ja publicado, obrigando-se os 6rgaos ou entidades da Administrac;ao interessada 
a adoc;ao de medidas corretivas pertinentes que, em func;ao desse exame, lhes forem determinadas. 
(Redacao dada pela Lei no 8.883. de 1994) 

Art. 114. 0 sistema instituido nesta Lei nao impede a pre-qualificac;ao de licitantes nas 
concorrencias, a ser procedida sempre que o objeto da licitac;ao recomende analise mais detida da 
qualificac;ao tecnica dos interessados. 

§ 12 A adoc;ao do procedimento de pre-qualificac;ao sera feita mediante proposta da 
autoridade competente, aprovada pela imediatamente superior. 

§ 22 Na pre-qualificac;ao serao observadas as exigencias desta Lei relativas a concorrencia, a 
convocac;ao dos interessados, ao procedimento e a analise da documentac;ao. 

Art. 115. Os 6rgaos da Administrac;ao poderao expedir normas relativas aos procedimentos 
operacionais a serem observados na execuc;ao das licitac;oes, no ambito de sua competencia, 
observadas as disposic;oes desta Lei. 

Paragrafo unico. As normas a que se refere este artigo, ap6s aprovac;ao da autoridade 
competente, deverao ser publicadas na imprensa oficial. 

Art. 116. Aplicam-se as disposic;oes desta Lei, no que couber, aos convenios, acordos, 
ajustes e outros instrumentos congeneres celebrados par 6rgaos e entidades da Administrac;ao. 
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§ 12 A celebra~ao de convemo, acordo ou ajuste pelos 6rgaos ou entidades da 
Administra~ao Publica depende de previa aprova~ao de competente plano de trabalho proposto 

pela organiza~ao interessada, o qual devera conter, no minimo, as seguintes informa~oes: 

I - identifica~ao do objeto a ser executado; 

II - metas a serem atingidas; 

Ill- etapas ou fases de execu~ao; 

IV - plano de aplica~ao dos recursos financeiros; 

V - cronograma de desembolso; 

VI- previsao de inicio e fim da execu~ao do objeto, bern assim da conclusao das etapas ou 
fases programadas; 

VII - se o ajuste compreender obra ou servic;:o de engenharia, comprova~ao de que os 
recursos pr6prios para complementar a execuc;:ao do objeto estao devidamente assegurados, salvo se 
o custo total do empreendimento recair sobre a entidade ou 6rgao descentralizador. 

§ 22 Assinado o convenio, a entidade ou 6rgao repassador dara ciencia do mesmo a 
Assembleia Legislativa ou a Camara Municipal respectiva. 

§ 32 As parcelas do convenio serao liberadas em estrita conformidade com o plano de 
aplicac;:ao aprovado, exceto nos casos a seguir, em que as mesmas ficarao retidas ate o saneamento 
das impropriedades ocorrentes: 

I - quando nao tiver havido comprovac;:ao da boa e regular aplicac;:ao da parcela anteriormente 
recebida, na forma da legislac;:ao aplicavel, inclusive mediante procedimentos de fiscalizac;:ao local, 
realizados periodicamente pela entidade ou 6rgao descentralizador dos recursos ou pelo 6rgao 
competente do sistema de controle interno da Administrac;:ao Publica; 

II - quando verificado desvio de finalidade na aplicac;:ao dos recursos, atrasos nao justificados 
no cumprimento das etapas ou fases programadas, praticas atentat6rias aos principios fundamentais 
de Administrac;:ao Publica nas contratac;:oes e demais atos praticados na execuc;:ao do convenio, ou o 
inadimplemento do executor com relac;:ao a outras clausulas conveniais basicas; 

Ill- quando o executor deixar de adotar as medidas saneadoras apontadas pelo participe 
repassador dos recursos ou por integrantes do respective sistema de controle interno. 

§ 42 Os saldos de convenio, enquanto nao utilizados, serao obrigatoriamente aplicados em 
cadernetas de poupanc;:a de instituic;:ao financeira oficial se a previsao de seu uso for igual ou superior 
a urn mes, ou em fundo de aplicac;:ao financeira de curto prazo ou operac;:ao de mercado aberto 
lastreada em titulos da divida publica, quando a utilizac;:ao dos mesmos verificar-se em prazos 
menores que urn mes. 

§ 52 As receitas financeiras auferidas na forma do paragrafo anterior serao obrigatoriamente 
computadas a credito do convenio e aplicadas, exclusivamente, no objeto de sua finalidade, devendo 
constar de demonstrative especifico que integrara as prestac;:oes de contas do ajuste. 

§ 62 Quando da conclusao, denuncia, rescisao ou extinc;:ao do convenio, acordo ou ajuste, os 
saldos financeiros remanescentes, inclusive os provenientes das receitas obtidas das aplicac;:oes 
financeiras realizadas, serao devolvidos a entidade ou 6rgao repassador dos recursos, no prazo 
improrrogavel de 30 (trinta) dias do evento, sob pena da imediata instaurac;:ao de tomada de contas 
especial do responsavel, providenciada pela autoridade competente do 6rgao ou entidade titular dos 
recursos. 
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Art. 117. As obras, servigos, compras e alienagoes realizados pelos 6rgaos dos Poderes 
Legislative e Judiciario e do Tribunal de Contas regem-se pelas normas desta Lei, no que 

couber, nas tres esferas administrativas. 

Art. 118. Os Estados, o Distrito Federal, os Municipios e as entidades da administragao 
indireta deverao adaptar suas normas sabre licitagoes e contratos ao disposto nesta Lei. 

Art. 119. As sociedades de economia mista, empresas e fundac;oes publicas e demais 
entidades controladas direta ou indiretamente pela Uniao e pelas entidades referidas no artigo 
anterior editarao regulamentos pr6prios devidamente publicados, ficando sujeitas as disposigoes 
desta Lei. 

Paragrafo unico. Os regulamentos a que se refere este artigo, no ambito da Administragao 
Publica, ap6s aprovados pela autoridade de nivel superior a que estiverem vinculados os respectivos 
6rgaos, sociedades e entidades, deverao ser publicados na imprensa oficial. 

Art. 120. Os valor:es fixados por esta lei serao automaticamente corrigidos na mesma 
periodicidade e proporyao da variaQao do indice Nacional de Pr:eQos ao Consumidor (INPC), com 
base no indice domes de dezembro de 1991. 

Art. 120. Os valor:es fixados por esta lei serao automaticamente corrigidos na mesma 
periodicidade e proporyao da variaQao do indice Geral de Preyos do Mercado (IGP M), com base no 
indice domes de dezembro de 1991. (Redacao dada pela Lei n° 8.883, de 1994) 

Art. 120. Os valores fixados por esta Lei poderao ser anualmente revistos pelo Poder 
Executive Federal, que os fara publicar no Diario Oficial da Uniao, observando como limite superior a 
variac;ao geral dos prec;os do mercado, no periodo. (Redacao dada pela Lei n° 9.648, de 1998) 

Paragrafo unico. 0 Poder Executive federal fara publicar no Diario Oficial da Uniao os novas 
valor:es oficialmente vigentes por ocasiao de cada evento citado no caput deste artigo, despr:ezando 
se as fraQoes inferiores a Cr$ 1.000,00 (urn mil cruzeiros). 

Paragrafo unico. 0 Poder Executive Federal fara publicar no Diario Oficial da Uniao os novas 
valores oficialmente vigentes por ocasiao de cada evento citado no "caput" deste artigo, desprezando
se as fragoes inferiores a Cr$ 1,00 (hum cruzeiro real). (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 121. 0 disposto nesta lei nao se aplica as licitayoes instauradas e aos contratos assinados 
anteriormente a sua vigencia. 

Art. 121. 0 disposto nesta Lei nao se aplica as licitagoes instauradas e aos contratos 
assinados anteriormente a sua vigencia, ressalvado o disposto no art. 57, nos pan3grafos 1Q, 2Q e 8Q 
do art. 65, no incise XV do art. 78, bern assim o disposto no "caput" do art. SQ, com relagao ao 
pagamento das obrigac;oes na ordem cronol6gica, podendo esta ser observada, no prazo de noventa 
dias contados da vigencia desta Lei, separadamente para as obrigagoes relativas aos contratos 
regidos por legislagao anterior a Lei nQ 8.666, de 21 de junho de 1993. (Redacao dada pela Lei n° 
8.883, de 1994) 

Paragrafo unico. Os contratos relatives a im6veis do patrimonio da Uniao continuam a reger
se pelas disposigoes do Decreta-lei n° 9.760. de 5 de setembro de 1946, com suas alteragoes, e os 
relatives a operac;oes de credito interne ou externo celebrados pela Uniao ou a concessao de garantia 
do Tesouro Nacional continuam regidos pela legislagao pertinente, aplicando-se esta Lei, no que 
couber. 

Art. 122. Nas concessoes de linhas aereas, observar-se-a procedimento licitat6rio especifico, 
a ser estabelecido no C6digo Brasileiro de Aeronautica. 

Art. 123. Em suas licitagoes e contratagoes administrativas, as repartigoes sediadas no 
exterior observarao as peculiaridades locais e os principios basicos desta Lei, na forma de 
regulamentagao especifica. 

Art. 124. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicaQao. 
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Art. 124. Aplicam-se as licitacoes e aos contratos para permissao ou concessao de 
services publicos os dispositivos desta Lei que nao conflitem com a legislacao especffica sobre 

o assunto. (Redacao dada pela Lei n° 8.883. de 1994) 

Paragrafo unico. As exigencias contidas nos incisos II a IV do § 2Q. do art. 7Q. serao 
dispensadas nas licitacoes para concessao de services com execucao previa de obras em que nao 
foram previstos desembolso por parte da Administracao Publica concedente. (lnclufdo pela Lei n° 
8.883. de 1994) 

Art. 125. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicacao. (Renumerado por forca do 
disposto no art. 3° da Lei n° 8.883. de 1994) 

Art. 126. Revogam-se as disposicoes em contrario, especialmente os Decretos-leis n°s 2.300. 
de 21 de novembro de 1986, 2.348. de 24 de julho de 1987, 2.360. de 16 de setembro de 1987, a Lei 
n° 8.220. de 4 de setembro de 1991, e o art. 83 da Lei n° 5.194. de 24 de dezembro de 
1966.(Renumerado por forca do disposto no art. 3° da Lei n° 8.883, de 1994) 

Brasilia, 21 de junho de 1993, 172Q. da lndependencia e 1 05Q. da Republica. 

ITAMAR 
Rubens 
Romildo Canhim 

FRANCO 
Ricupero 

Este texto nao substitui o publicado no D.O.U. de 22.6.1993 e republicado no D.O.U de 6.7.1994 
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7.2 ANEXO II- RESOLU<;AO 03/06 



4-40 

RESOLUCAO DE 
TRANSFERENCIAS VOLUNTARIAS 

CAPiTULO II 

DA FORMALIZACAO DO ATO DE TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 

Art. 3°. A formalizac;ao do ato de transferencia voluntaria, mediante convenio, 
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ajuste, cooperac;ao, acordo ou outro instrumento congenere, em conformidade com o 
disposto no art. 116 da Lei n° 8.666/1993, sera proposta pela entidade ao titular do 
6rgao da Administrac;ao Publica Direta ou lndireta do Estado ou dos Municipios, ou 
entidade responsavel pelo programa, mediante a apresentac;ao do Plano de 
Trabalho, que contera, no minima, as seguintes informac;oes: 
I - razoes que justifiquem a formalizac;ao do ato de transferencia voluntaria, 
mediante convenio, ajuste, cooperac;ao, acordo ou outro instrumento congemere; 
II - descric;ao completa do objeto a ser executado; 
Ill- descric;ao das metas a serem atingidas, qualitativa e quantitativamente; 
IV- etapas ou fases da execuc;ao do objeto, com previsao de inicio e fim; 
V- plano de aplicac;ao dos recursos a serem desembolsados pela entidade 
concedente e a contrapartida financeira da entidade proponente, se for o caso, para 
cada projeto ou evento; 
VI - cronograma de desembolso; 
VII - comprovac;ao do exercicio pleno dos poderes inerentes a propriedade do 
im6vel, mediante certidao emitida pelo cart6rio de registro de im6veis competente, 
quando o ato de transferencia voluntaria, formalizado mediante convenio ou outro 
instrumento congenere, tiver por objeto a execuc;ao de obras ou benfeitorias em 
im6vel. 
§ 1°. lntegrara o Plano de Trabalho a especificac;ao completa do bern a ser 
produzido ou adquirido e, no caso de obras ou servic;os, o projeto basico, entendido 
como tal o conjunto de elementos necessarios e suficientes para caracterizar, com 
nivel de precisao adequado, a obra ou servic;o objeto do ato de transferencia 
voluntaria, ou nele envolvida, sua viabilidade tecnica, custo, fases ou etapas e 
prazos de execuc;ao, devendo, ainda, canter os elementos discriminados no inciso 
IX, do art. 6°, da Lei n° 8.666/1993, inclusive OS referentes a implementac;ao das 
medidas sugeridas nos estudos ambientais eventualmente exigidos, conforme 
disposto no art. 12, da Lei n° 6.938, de 31 de agosto de 1981. 
§ 2°. As entidades tomadoras das transferencias voluntarias, quando 
integrantes da Administrac;ao Publica, deverao incluir o ingresso de recursos em 
seus orc;amentos e demais normas de planejamento. 
5-40 
§ 3°. Visando a evitar atraso na consecuc;ao do objeto do ato de transferencia 
voluntaria, formalizado mediante convenio ou instrumento congenere, pelo 
descumprimento do cronograma de desembolso de recursos, a entidade concedente 
devera desenvolver sistematica especifica de planejamento e controle da aplicac;ao 
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dos recursos, de maneira a garantir harmonia entre a execu<;ao fisica e a 
financeira, 

esta subordinada aos decretos de programa<;ao financeira do Poder Executivo 
Estadual e Municipal, conforme o caso. 
§ 4°. As entidades da Administra<;ao Publica e as entidades privadas sem fins 
lucrativos deverao ainda se submeter a normatividade de instrumentos exarados do 
Poder Executivo que tratem de transferencias voluntarias. 
Art. 4°. Atendidas as exigencias previstas no artigo anterior, o preambulo do ato 
de transferencia voluntaria, formalizado mediante termo de convenio ou outro 
instrumento congenere, contera, no minima, as seguintes informa<;oes: 
I - numera<;ao sequencia! em serie anual do ato ou termo de transferencia 
voluntaria, com a indica<;ao da sigla da entidade concedente dos recursos; 
II -nome, CNPJ e endere<;o das entidades que estejam firmando o 
instrumento, bern como a respectiva natureza juridica; 
Ill - nome, endere<;o, numero e 6rgao expedidor da carteira de identidade e o 
CPF dos respectivos titulares das entidades participes do ato de transferencia 
voluntaria, ou daqueles que estiverem atuando por delega<;ao de competencia; 
IV - a sujei<;ao do ato de transferencia voluntaria e sua execu<;ao as normas 
pertinentes da Constitui<;ao Federal, da Constitui<;ao Estadual, da Lei Complementar 
n° 101, de 04 de maio de 2000, bern como da Lei Federal n° 8.666/1993, da Lei 
Complementar Estadual n° 113/2005, desta Resolu<;ao e demais atos normativos do 
Poder Publico. 
Paragrafo (mico. Alem das informa<;oes acima citadas, o ato de transferencia 
voluntaria devera canter, ainda, o seguinte: 
I - o objeto e seus elementos caracteristicos, com a descri<;ao detalhada, 
objetiva, clara e precisa do que se pretende realizar ou obter, em consonancia com o 
Plano de Trabalho, que integrara o ato de transferencia voluntaria, 
independentemente de transcri<;ao e compatibilidade com o plano plurianual e com a 
lei de diretrizes or<;amentarias; 
II - o valor do repasse e da correspondente contrapartida, quando houver, 
depositados na conta corrente especifica de movimenta<;ao dos recursos, e a 
obriga<;ao de cada urn dos participes, inclusive quanta ao pagamento de encargos 
sociais e regularidade da obra; 
Ill- a vigencia, que devera ser fixada de acordo como prazo previsto para a 
consecu<;ao do objeto e em fun<;ao das metas estabelecidas; 
IV- a prerrogativa do Estado ou do Municipio, exercida pela entidade 
responsavel pelo programa, de conservar a autoridade normativa e exercer controle 
e fiscaliza<;ao sabre a execu<;ao, bern como de assumir ou transferir a 
responsabilidade pelo mesmo, no caso de paralisa<;ao ou de fato relevante que 
venha a ocorrer, de modo a evitar a descontinuidade do servi<;o; 
6-40 
V- a classifica<;ao economica da despesa, mencionando-se o numero e data 
da Nota de Empenho ou Nota de Movimenta<;ao de Credito, de acordo com a 
classifica<;ao das despesas or<;amentarias, em conformidade ao ato normativo do 
Poder Executivo; 
VI - a forma de libera<;ao de recursos, obedecendo ao cronograma de 
desembolso constante do Plano de Trabalho; 
VII - a obrigatoriedade da entidade tomadora dos recursos de apresentar 
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relat6rios de execw;ao de transferencias voluntarias e prestar contas dos 
recursos 

recebidos, no prazo e forma estabelecidos nesta Resoluc;ao e em demais atos 
normativos do Tribunal de Contas e da entidade concedente dos recursos; 
VIII - a definic;ao do direito de propriedade dos bens remanescentes na data da 
conclusao ou extinc;ao do instrumento e que, em razao deste, tenham sido 
adquiridos, produzidos, transformados ou construidos, respeitado o disposto na 
legislac;ao pertinente; 
IX - a faculdade aos participes do ato de transferencia voluntaria para 
denuncia-lo ou rescindi-lo, a qualquer tempo, imputando-se-lhes as 
responsabilidades das obrigac;oes decorrentes do prazo em que tenham vigido e 
creditando-se-lhes, igualmente, os beneficios adquiridos no mesmo periodo; 
X- a obrigatoriedade de restituic;ao de eventual saldo de recursos, inclusive os 
rendimentos da aplicac;ao financeira, a entidade concedente dos recursos, ou ao 
Tesouro Estadual, ou Municipal, conforme o caso, na data de sua conclusao ou 
extinc;ao; 
XI - o compromisso da entidade tomadora dos recursos de restituir a entidade 
concedente, ou ao Tesouro Estadual, ou ao Tesouro Municipal, conforme o caso, o 
valor transferido, atualizado monetariamente, desde a data do recebimento, 
acrescido de juros legais, na forma da legislac;ao aplicavel, nos seguintes casos: 
a) quando nao for executado o objeto do ato de transferencia voluntaria; 
b) quando nao for apresentada, no prazo exigido, a prestac;ao de contas parcial 
ou final; 
c) quando os recursos forem utilizados para finalidade diversa da estabelecida 
no ato de transferencia voluntaria, formalizado mediante termo de convenio ou 
instrumento congenere. 
XII - a indicac;ao de que os recursos, para atender as despesas em exercicios 
futuros, no caso de investimento e despesas decorrentes, estao consignados no 
plano plurianual, ou em previa lei que o autorize e fixe o montante das dotac;oes que, 
anualmente, constarao do orc;amento durante o prazo de sua execuc;ao; 
XIII- as obrigac;oes das partes constantes do ato de transferencia voluntaria; 
XIV- a garantia do livre acesso de servidores do Sistema de Controle lnterno 
ao qual esteja subordinada a entidade concedente, alem dos servidores do Tribunal 
de Contas, a qualquer tempo e Iugar, a todos os atos e fatos relacionados direta ou 
indiretamente com o instrumento pactuado, quando em missao de fiscalizac;ao ou 
auditoria; 
XV- o compromisso da entidade tomadora dos recursos de movimentar os 
recursos em conta bancaria especifica, salvo os casos previstos em lei; 
7-40 
XVI - a indicac;ao da entidade fiscalizadora da transferencia voluntaria; 
XVII- a observancia, no que couber, do disposto no art. 17 e paragrafo unico 
desta Resoluc;ao, quanto a obrigatoriedade de licitac;ao para as entidade sujeitas ao 
procedimento licitat6rio e de cotac;ao de prec;os para as entidades nao sujeitas ao 
procedimento licitat6rio; 
XVIII -a previsao da Unidade Gestora de Transferencias- UGT, da entidade 
tomadora dos recursos, para fins de atendimento ao previsto no art. 2°, XXI, a, b, c e 
d, desta Resoluc;ao; 
XIX - a indicac;ao do foro para dirimir duvidas decorrentes de sua execuc;ao. 
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Art. 5°. E vedada a inclusao, tolerancia ou admissao, no ato de transferencia 
voluntaria, formalizada mediante convenio ou instrumento congenere, sob pena 

de 
nulidade e sustagao do ato e responsabilidade do agente, de clausulas ou condigoes 
que prevejam ou permitam: 
1- realizagao de despesas a titulo de taxa de administragao, de gerencia ou 
similar, ressalvadas as despesas de carater indenizat6rio dos custos administrativos, 
devidamente motivados e detalhados em planilhas; 
II - pagamento, a qualquer titulo, a servidor ou empregado, integrante de 
quadro de pessoal da entidade da Administragao Publica Direta ou lndireta, por 
servigos de consultoria ou assistencia tecnica; 
Ill- utilizagao dos recursos em finalidade diversa da estabelecida no respective 
instrumento, ainda que em carater de emergencia; 
IV - realizagao de despesas em data anterior ou posterior a sua vigencia; 
V - atribuigao de vigencia ou de efeitos financeiros retroativos; 
VI - realizagao de despesas com taxas bancarias, decorrentes de culpa do 
agente da entidade tomadora dos recursos; 
VII - realizagao de despesas com multas, juros ou atualizagao monetaria, 
inclusive as referentes a pagamentos ou recolhimentos fora dos prazos, decorrentes 
de culpa do agente da entidade tomadora dos recursos; 
VIII- realizagao de despesas com publicidade, salvo as de carater educative, 
informative ou de orientagao social, das quais nao constem names, simbolos ou 
imagens que caracterizem promogao pessoal de autoridades ou servidores publicos; 
IX - transferencia de recursos a terceiros que nao figurem como parte no objeto 
do ato de transferencia; 
X- transferencias de recursos publicos como contribuigoes, auxilios ou 
subvengoes as instituigoes privadas com fins lucrativos. 
Art. 6°. A entidade da Administragao Publica Estadual ou Municipal somente 
efetivara a descentralizagao da execugao, mediante a transferencia voluntaria de 
recursos: 
I - se cumpridas as condigoes e exigencias contidas no Plano Plurianual, na Lei 
de Diretrizes Orgamentarias e na Lei Orgamentaria vigente; 
II - se houver recursos orgamentarios e financeiros disponiveis para a 
consecugao dos objetivos previstos; 
8-40 
Ill-sea assungao da obrigagao atender ao disposto nos arts. 16 e 17 da Lei 
Complementar n° 1 01/2000; 
IV- se nao for destinada a pagamento de pessoal entre entes da federagao; 
V- se o repasse dos recursos as entidades privadas sem fins lucrativos, 
declaradas de utilidade publica, atender os principios da economicidade, eficiencia e 
eficacia na execugao do programa; 
VI - se a entidade tomadora dos recursos dispuser de comprovadas e 
satisfat6rias condigoes tecnicas de funcionamento, recursos humanos disponiveis 
para consecugao do seu objeto e atribuigoes regimentais ou estatutarias 
relacionadas com o mesmo, cuja selegao podera ser feita por meio de procedimento 
seletivo publico. 
Art. 7°. A situagao de regularidade da entidade tomadora dos recursos, para os 
efeitos desta Resolugao e de demais atos normativos do Tribunal e da entidade 
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concedente da transferemcia voluntaria, sera comprovada mediante a 
apresentac;ao, 

no minimo, dos seguintes documentos: 
I - certidao liberat6ria, expedida pelo Tribunal de Contas, para os repasses de 
transferencias voluntarias estaduais e municipais; 
II - certidao liberat6ria ou documento equivalente, expedido pelo 6rgao 
municipal competente, que se acha em dia quanto as prestac;oes de contas de 
transferencias voluntarias municipais, nos termos do art. 25, § 1°, inciso IV, alinea a, 
da Lei Complementar Federal n° 101/2000; 
Ill- certidao negativa quanto ao pagamento de tributos, emprestimos e 
financiamentos junto a entidade concedente dos recursos, nos termos do art. 25, § 
1°, inciso IV, alinea a, da Lei Complementar Federal n° 101/2000. 
§ 1°. Sera exigida a comprovac;ao da situac;ao de regularidade de que trata este 
artigo por ocasiao da liberac;ao de cada parcela da transferencia voluntaria. 
§ 2°. Os instrumentos e seus respectivos aditivos, regidos por esta Resoluc;ao, 
somente poderao ser celebrados ap6s a aprovac;ao pela autoridade competente. 
Art. 8°. 0 ato de transferencia voluntaria, realizado mediante convenio ou outro 
instrumento congenere, podera ser alterado mediante proposta das partes, 
devidamente justificada, a ser apresentada em prazo minimo, antes do termino de 
sua vigencia, que vier a ser fixado pelo ordenador de despesa da entidade 
concedente dos recursos, levando-se em conta o tempo necessaria para analise e 
decisao. 
Paragrafo unico. Eventual convalidac;ao das despesas em desacordo com o 
caput deste artigo nao implicara na aceitac;ao da regularidade da execuc;ao do ato da 
transferencia voluntaria e nem afastara as responsabilidades pessoais do gestor 
responsavel das contas. 
Art. 9°. A eficacia do ato de transferencia voluntaria, realizado mediante 
convenio ou outro instrumento congenere, e respectivos aditivos, fica condicionada a 
publicac;ao do respective extrato no Diario Oficial do Estado do Parana, no caso de 
transferencia voluntaria estadual, ou do Municipio, no caso de transferencia 
voluntaria municipal, que sera providenciada pela Administrac;ao ate o 5° (quinto) dia 
util do mes seguinte ao de sua assinatura, contendo os seguintes elementos: 
1- autorizac;ao governamental, se exigivel; 
II - especie, numero e valor do instrumento; 
Ill- denominac;ao, domicilio e inscric;ao no CNPJ dos participes e nome e 
inscric;ao no CPF dos signataries; 
IV- resumo do objeto; 
V- dotac;ao orc;amentaria pela qual correra a despesa; 
VI - prazo de vigencia e data da assinatura. 
Art. 10. Assinarao, obrigatoriamente, o ato de transferencia voluntaria os 
participes, 2 (duas) testemunhas devidamente qualificadas e o interveniente, se 
houver. 

10-40 
CAPiTULO IV 

DA EXECUCAO DO OBJETO DA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 
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Art. 15. 0 objeto da transferencia voluntaria devera ser executado fielmente 
pelas partes, de acordo com as clausulas pactuadas no instrumento e na legislac;ao 
pertinente, respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecuc;ao total ou 
parcial. 
Art. 16. Alem das demais exigencias constantes nesta Resoluc;ao, nos demais 
atos normativos do Tribunal de Contas e nas normas da entidade concedente dos 
recursos, cabe a entidade tomadora dos recursos: 
I- empregar os recursos exclusivamente para atingimento dos objetivos 
propostos no ato de transferencia voluntaria, o qual deve estar em consonancia com 
o plano de trabalho e compativel com o plano plurianual e com a lei de diretrizes 
orc;amentarias; 
II- efetuar os pagamentos durante a vigencia do ato de transferencia 
voluntaria; 
Ill - garantir o livre acesso de servidores do Sistema de Controle lnterno da 
entidade concedente dos recursos e do Tribunal de Contas, a qualquer tempo, a 
todos os atos, fatos e documentos relacionados direta ou indiretamente com o 
instrumento pactuado; 
IV- atender e cumprir as recomendac;oes, exigencias e determinac;oes da 
entidade concedente dos recursos, do Sistema de Controle lnterno e do Tribunal de 
Contas. 
Art. 17. No caso de entidades privadas nao sujeitas ao procedimento licitat6rio, 
na forma da lei, fica o responsavel pela aplicac;ao dos recursos repassados obrigado 
ao atendimento dos principios de economicidade e eficiencia, justificando, 
expressamente, a opc;ao utilizada, sob pena de responsabilidade pelos atos de 
gestao antieconomica. 
Paragrafo (mico. 0 atendimento dos principios de economicidade e eficiencia 
devera ser comprovado, mediante pesquisa de prec;os junto a no minima 3 (tres) 
fornecedores do ramo pertinente ao objeto da transferencia voluntaria. 
Art. 18. A fiscalizac;ao sera exercida pela entidade concedente dos recursos, 
pelos 6rgaos do Sistema de Controle lnterno da Administrac;ao Publicae pelo 
Tribunal de Contas. 
Art. 19. A entidade concedente dos recursos, ou o 6rgao fiscalizador indicado 
no ato da transferencia voluntaria, devera, ao final da execuc;ao, atestar o 
recebimento provis6rio ou definitive do objeto, cujo ato devera ser emitido por 
profissional habilitado, de acordo como previsto nos incisos XIII a XVII, do art. 2° 
desta Resoluc;ao. 
Art. 20. Quando o ato de transferencia voluntaria compreender a aquisic;ao de 
equipamentos e materiais permanentes, sera obrigat6ria a estipulac;ao do destino a 
ser dado aos bens remanescentes na data da extinc;ao do acordo ou ajuste. 
Paragrafo (mico. Os bens materiais e equipamentos adquiridos com recursos 
de transferencias voluntarias poderao, a criteria da entidade concedente dos 
recursos ou do dirigente maximo da entidade da Administrac;ao Publica Direta ou 
lndireta dos Municipios, ser doados as entidades beneficiarias quando, ap6s a 
consecuc;ao do objeto, forem necessaries para assegurar a continuidade de 
programa governamental, observado o que, a respeito, tenha sido previsto no ato de 
transferencia voluntaria. 
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CAPiTULO VIII 

DA FORMALIZACAO DA PRESTACAO DE CONTAS 

Art. 31. As prestagoes de contas das transferencias voluntarias estaduais e 
municipais deverao ser formalizadas de acordo com as normas desta Resolugao e 
demais atos normativos deste Tribunal e da entidade concedente dos recursos. 
Art. 32. A formalizagao das prestagoes de contas de transferencias estaduais e 
municipais em desacordo com esta Resolugao e os demais atos normativos do 
Poder Publico acarretara a inadimplencia da entidade perante o Tribunal de Contas 
e o 6rgao municipal respectivo, conforme o caso, com o consequente impedimenta a 
expedigao de Certidao Liberat6ria e a instauragao de processo de tomada de contas, 
sem prejuizo das demais sangoes previstas na Lei Complementar n° 113/2005, de 
15/12/2005, e no Regimento lnterno do Tribunal de Contas. 
21-40 

SECAO I 

DOCADASTRO 

Art. 39. 0 Sistema lntegrado de Transferencias Voluntarias Estaduais e 
composto do Cadastro de Transferencias Voluntarias Estaduais - CATE, banco de 
dados que contera informagoes pertinentes aos repasses de recursos realizados 
pela Administragao Direta e lndireta do Estado do Parana as entidades da 
Administragao Publica, ou as entidades privadas sem fins lucrativos. 
§ 1°. Cabera a cada entidade concedente dos recursos a responsabilidade pelo 
cadastro e manutengao dos dados relativos as transferencias realizadas por 
exercicio financeiro, de acordo com os programas, projetos e/ou atividades definidos 
em lei orgamentaria anual. 
§ 2°. As entidades da Administragao Publica Direta ou lndireta do Estado 
deverao cadastrar as transferencias voluntarias celebradas e/ou repassadas as 
entidades beneficiarias. 
SECAO II 
DOS PRAZOS 
Art. 40. As entidades da Administragao Publica Direta ou lndireta do Estado 
tern o prazo de 60 (sessenta) dias para encaminhar, ao Tribunal de Contas, atraves 
do Cadastro de Transferencias Voluntarias Estaduais- CATE, as informagoes 
referentes as transferencias de recursos as entidades da Administragao Publica, ou 
as entidades privadas sem fins lucrativos. 
§ 1°. Quando da formalizagao do ato administrativo da transferencia voluntaria 
dos recursos, o prazo referido no caput sera contado a partir da data da publicagao 
do ato administrativo no Diario Oficial do Estado. 
§ 2°. Quando da liquidagao ou registro contabil dos recursos, o prazo referido 
no caput sera considerado a partir da data do efetivo pagamento em favor da 
entidade beneficiaria. 
§ 3°. Para efeito de contagem de prazo, serao observadas as regras previstas 
no art. 385 do Regimento lnterno do Tribunal de Contas. 
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7.3. ANEXO III- MODELOS DAT'S 



1. 

Nome: 
CNPJ: 

2. EndereP': 
Bairm 
Oidade: 
Telefone: 

Nome: 
CPF: 

3. Endere~o: 
Bairro: 
Cidade: 
Telefone: 

Nome: 
CPF: 

4 Erldefero: .. y 

Bairro: 
Cidade: 
Telefone: 

ANEX02: 

MODELO DE :fORMULARIO 

CEP: 
Estado: 

R.G: 

CEP: 
Esfado: 

Betromco: 

R.G.: 

CEP: 
Estado: 
EndefetO Belronico: 

NUmerodoAto/Tenno da Transferendia Voluntana: __ _ 
Sigla da entidade concedente dos recursos: __ _ 
P~io de Contas: ___ (:indicar se initial ou complementar) 

5 .. 
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Pmcesso de Pre•ao de Contas in ·cia n•_: ___ (intormar o nUn1ero no caso 
de encaminhamento de , · de contas 



&. 

7. 

o RelatOrios de execu~iD da transrerenaa voluntana: 
o Tenno do ato de transferencs voluntana: 
D Aditivos (se hoover): 
D Plano de trabalho; 
o Exlratos bancanos: 
D Tenno de cumplimento dos objeuvos (oo de ·conclusio de obra. de 

~bbilldade fisico-financeira e de instala~ao e funciOnamento ·de 
equipamentos): 

D Guias Oliff · ais de recolhimentoao Tesouro Estadual ou a entidade 
coocedente dos recursos~ mntmme o caso: 

D Documenlos dos 
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Dedam, para os rms legals. que as inform~aes constantes 
deste fmmu13rio sao verdadeii3S e estoo ciente de que a falta de qualquer 
documento indicado como integrante da presente presta~ de .contas 
podera ocasiooar a irregularidade das contas e demais responsabifidades 
previstas em 'lei e em demais atos nonnativos do Tribunal de Contas_ 

(:Loca1 e data) 



ANEX03 

RELATORIO DE EXECU~AO DA TRA · SFERENCJA VOLU rrARIA 

lRIBIIIW. DE COHTAS I)() £STADO DO P~ • TCE 
D~OIIIAOE AIIAU!E DETAAIISFERfNCIA! 
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DEC~io DE GUARDA E CQIISERVAcAO DOS DOCUIIENTOS COIITABEIS 

l
r _Tno' "'"""-.· " ·· . 

. ~o..~~·mmEE _____________________________________________ __ 

DECLARAcAO 

Dedaramas. para OS cfievidos fins de direilo,. que OS documenfos referenf.es a ~io de 
Contas de Transferern:::ia Vo1uR.tairia acima. ,enconlram-se guardados. aquivados em boa ordem e 
conserva~. idenlifialdos e it diaposipo do Trmunal de Cont. do .Esfado do Panma. 

Unidade Gestora 

• 
T~ 

____ ! ____ __ 

----- J -----



ANEX03-A 

RELATORIO DE EXEcuc;Ao DA TRANSFERENCIA VOLUNTARIA 

ENTIDADES PRIVADAS DE EDUCA~Ao ESPECIAL 
~IIEca.TM DO ·EP'JIIJO DO PARMA-"'ICE 
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ANEX04 

MODELO DE ,OFiclo DE PEDIDODECERTIDAo UBERATDRlA 

___ (nome da entldade). por seu represenmnle legal. abaixo
assinado. vern a pr~ de Vossa Exoolencia para solcRar a expedi~ de 
cenmao Ubem'kiria oo Tnmmm. para fins de ~ao de ~s ~, 
estadllais (ou mun!dpais:). 




