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ILUSTRISSIMO SENHOR PREGOEIRO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE

SOBRAL/CE

Ref: PREGAO PRESENCIAL N° 02/2020

01 MOVEL S.A. (em recuperagao judicial) com sede na Cidade de Brasilia, Distrito

Federal, no Setor Comercial Norte, Quadra 3, Bioco A, Edificio Estagao TelefQnica,

terreo, parte 2, inscrita no CNPJ/MF sob o n° 05.423.963/0001-11; representadas em

conformidade com seu Estatuto Social, em conjunto denominadas simplesmente 'Oi;

por seus representantes legais, com fulcro no art. 12 do Decreto n.° 3.555/2000,

apresentar IMPUGNACAO aos termos do Edital em referenda, pelas razoes a seguir

expostas:

RAZOES DE IMPUGNACAO

A PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRAL/CE instaurou procedimento licitatorio na

modalidade pregao, na forma de concorrencia publics, sob o n.° 02/2020 visando a

contratagao de empresa especializada no Servigo de vide monitoramento interno

veicular (CFTV), rede de internet Wi-Fi veicular, rastreamento via GPS com

gerenciamento da frota, conforme as especificagoes e quantitativos previstos no

Anexo I - Termo de Referenda do Edital.

r\
Contudo, a Oi tern este seu intento frustrado perante as imperfeigoes do Edital, contra

as quais se investe, justificando-se tal procedimento ante as dificuldades observadas

para participar de forma competitiva do certame.

Saliente-se que o objetivo da Administragao Publics ao iniciar um processo licitatorio e

exatamente obter proposta mais vantajosa para contratagao de bem ou servigo que

Ihe seja necessario, observados os termos da legislagao aplicavel, inclusive quanto &

promogao da maxima competitividade possivel entre os interessados.

Entretanto, com a manutengao das referidas exigencias, a competitividade pretehdida

e a melhor contratagao almejada, poderao restar comprometidos o que nao se espera,

motivo pelo qual a Oi impugna os termos do Edital e seus anexos, o que o fdz por

meio da presente manifestagao.
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ALTERACOES ASEREM FEITAS NO EDITAL E NOS ANEXOS

1. VEDACAO A PARTICIPACAO DE LICITANTES EM REGIME DE C0NS6RC1O

O item 9.5.1 do Edital veda a participagao de empresa que esteja reunida em

consorcio.

Primeiramente, cumpre eiucidar algumas questoes referentes ao mercado de

telecomunicagoes. i= cedigo que no ambito da oferta de servigos de telecomunicagoes

verifica-se a escassez de competitividade, predominando no mercado poucas

empresas. Taf fenomeno caracteriza-se pela propria natureza do mercado em

questao, ora a entrada de empresas que exploram tal servigo e restrita, haja vista a

necessidade de grande aporte de capitais, instalagao de infraestruturais e dentre

outros fatores que impedem a existencia de urn numero razoave! de empresas

disponiveis para prestar o referido servigo.

.O

Ha ainda de se ressaltar que o desenvolvimento da economia amplamente giobalizada

impiicou na formagao de grupos economicos em escala mundial, sendo o mercado de

telecomunicagoes urn dos grandes exemplos. A economia das grandes corporagoes

reduziu ainda mais a oferta de servigos de telecomunicagoes, ocorrendo em escala

global a aglomeragao de companhias e formagao de um mercado eminentemente

oligopoiista.

Tragadas as linhas gerais referentes ao mercado de telecomunicagoes, pode-se

afirmar com convicgao que as restrigoes de participagao de empresas nas licitagoes

devem ser, mais que em outros casos, muito bem justificadas e necessarias. Isto

porque, em homenagem aos principios da competitividade e isonomia, apenas se

podem admitir as restrigoes objetivas e legi'timas.

Nesse sentido, nao pode prosperar a imposigao editalicia de impedimento de

participagao de empresas em regime de consorcio. Tal determinagao fulmina

diretamente a competitividade do certame por nao existir grande numero de empresas

qualificadas para prestagao do servigo licitado e pela propria complexidade do objeto

licitado. Ademais, verifica-se que o proprio artigo 33 da Lei n.° 8666/93 permite

expressamente a participagao de empresas em consorcio.

Corroborando tal entendimento, verifica-se a primorosa ligao de Margal Justen Fiiho

sobre a permissao de consorcio na licitagao. Se num primeiro momenta a associagao
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de empresas em consorcio pode gerar a diminuigao da competitividade, em outras

circunstancias, como a do presente caso, pode ser um elemento que a garanta, senao

vejamos;

“Mas o consorcio tambem pode prestar-se a resuitados positivos e

compativeis com a ordem juridica. Ha hipoteses em que as

circunstancias do mercado e (ou) complexidade do objeto

tornam problematics a competigao. Isso se passa quando grande

quantidade de empresas, isoladamente, nao dispuserem de

condigoes para participar da licitagao. Nesse caso, o instituto do

consorcio 6 via adequada para propiciar ampliagao do universo

de licitantes. E usual que a Administragao Publics apenas autorize a

participagao de empresas em consorcio quando as dimensoes e

complexidade do objeto ou as circunstancias concretas exijam a

associagao entre os particulares. Sao as hipoteses em que apenas

poucas empresas estariam aptas a preencher as condigdes

especiais exigidas para a licitagao1.” (grifo nosso)

Com espantosa precisao, o entendimento de Margal Justen Filho subsume-se

perfeitamente ao caso em questao. O mercado e naturalmente restrito e o objeto da

licitagao compiexo a ponto de reduzir a participagao de empresas, sendo a

competitividade reduzida por essas caracteristicas. Nesse sentido, a imposigao de

mais uma restrigao apenas poe em risco o principio da competitividade.

Nesse sentido, cumpre trazer os seguintes entendimentos do TCU acerca da materia:

“No entender da Unidade Tecnica, nao obstante constituir faculdade

da Administragao permitir ou nao a participagao de empresas em

consbrcio nas aludidas convocagoes, no presente caso, a vedagao

teria ocorrido sem a adequada motivagao, o que teria

inviabilizado a participagao de mais licitantes, em prejuizo do

principio da ampla competigao.” (Acordao 59/2006 - Plenario)

O.

“Nao prospers tamb6m o argumento de que a possibilidade de

formagao de consorcio no Edital afastaria eventual restrigao a

competitividade da licitagao. A constituigao de consorcio visa, em

ultima instancia, a jungao de 2 (duas) ou mais empresas para

realizagao de determinado empreendimento, objetivando, sob a

1 JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios 3 Leide Licitagoes e Conlratos Administrativos. 14. Ed. SSo Paulo: Editora
Diatetica, 2010, p. 495.
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otica da Administragao Publica, proporcionar a participagao de

urn maior numero de empresas na competigao, quando

constatado que grande parte delas nao teria condigdes de

participar isoladamente do certame. (...)” (Acbrdao n.° 1.591/2005,

Plenario, re!. Ministro Guilherme Palmeira) (grifo nosso) \

Dessa forma, ve-se que mesmo sendo discricionariedade da Administragao a

permissao ou nao de consorcio de empresas, sua restrigao deve ser devidamente

fundamentada e deve colimar sempre com as condigoes do mercado e do objeto

licitado, de forma que seja garantida a competitividade.

Nota-se, tanto do entendimento doutrinario quanto jurisprudencial, que a permissao de

consorcios nas iicitagoes tem aspecto bifronte, podendo gerar ou restringir a

competitividade. Nao obstante, conforme se demonstrou acima, a formagao de

consorcios e medida valida e necessaria, que ira beneficiar a Administragao com o

aumento da participagao de empresas na licitagao, aumentando a competigao entre

eias e reduzindo, inevitavelmente, o prego final da contratagao.

Da mesma forma, nao deve haver restrigoes quanto ao consorcio de empresas que

sejam coligadas, controladoras e controiadas. Isso porque, decorrente das

particularidades do mercado e da economia globalizada, e comum a existencia no

ambito das teiecomunicagoes conglomerados econSmicos que necessitam dessa

ferramenta juridica para participarem das Iicitagoes. Frise-se que muitas das vezes a

prestagao do servigo por empresa isolada nao e o suficiente, necessitando da atuagao

em conjunto para a consecugao do objeto da licitagao.

Ante 0 exposto, de forma a possibilitar a participagao de um maior numero de

empresas no certame, garantindo a sua competitividade e a busca pela proposta mais

vantajosa 6 Administragao Publica, requer a exclusao ou adequagao do item 9.5.1 do

Edita!, para que seja permitida a participagao em consorcio de empresas do mesmo

grupo, nos termos do art. 33 da Lei n.° 8.666/93.

A*'',

2. 1MPEDIMENTO A PARTICIFACAO DE EMPRESAS SUSPENSAS DE

LiCiTAR COM A ADMINiSTRACAO PUBLICA EM GERAL

Os itens 9.5.4, 9.5.5 e 9.5.6 do Edital vedam a participagao de empresas que estejam

cumprindo penaiidade de suspensao e impedimenta do direito de licitar com a

Administragao Publica.



SRAt> A
.“v

t}y
Com efeito, o art. 87, inciso III, da Lei n.° 8.666/1993 preve, dentre as modalidades de

pertalidades em caso de inexecugao total ou parcial do contrato, a suspensao

temporaria de participagao em licitagao e impedimento de contratar com a

Administracao.

Diante do acima exposto, faz-se necessario esclarecer que os conceitos de

Administragao e Administragao Publica sao distintos, nos termos dos incisos XI e XII

do art. 6° da Lei de Licitagoes, in verbis:

“Art. 62 - Para os fins desta Lei, considera-se:

XI - Administragao Publica - a administragao direta e indireta da

Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios,

abrangendo inclusive as entidades com personalidade juridica de

direito privado sob controle do poder publico e das fundagoes por ele

instituidas ou mantidas;

Oi

XII - Administragao - orgao, entidade ou unidade administrativa pela

qual a Administragao Publica opera e atua concretamente;”

Da analise dos dispositivos legais, verifica-se que as expressoes “Administragao

Publica” e “Administragao” sao distintas.

Nesse sentido, importante citar a ligao de Margal Justen Filho a respeito do tema:

“Administragao Publica: A expressao e utilizada em acepgao ampla

e nao deve ser identificada com ‘Poder Executive'. Indica as pessoas

de direito publico que participam de uma contratagao, ainda quando

esta contratagao se efetive atraves de orgaos do Poder Judicieirio e

do Poder Legislative. Aiem da chamada 'Administragao Direta’

{Uniao, Estados e Distrito Federal, Municipios), a expressao tambem

abrange a ‘Administragao Indireta’ (autarquias, empresas publicas e

sociedades de economia mista). Alem disso, as ‘fundagoes’

instituidas ou mantidas com recursos publicos ou outras pessoas de

direito privado sob controle estatal estao abarcadas no conceito.”
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Administragao: A expressao isolada e utilizada para identificar a

unidade especifica que, no caso concreto, esta atuando. A distingao

entre Administragao Publica e Administragao e utilizada em algumas

passagens na disciplina da Lei n.° 8.666. A hipotese de maior

reievancia encontra-se no art. 87, incs. Ill e IV, a proposito das

sangoes de suspensao temporaria do direito de licitar ou de contratar

e de declaragao de inidoneidade.’’2

Da mesma forma entende Jesse Torres Pereira:

“A distingao, para os fins de aplicagao desta lei, entre Administragao

e Administragao Publica encontra importantes aplicagoes. Ilustre-se

com a intrincada questao de estabelecer-se a extensao das

penalidades de suspensao e de declaragao de inidoneidade, ambas

acarretando a supressao temporaria do direito de participar de

licitagoes e de contratar. Tratando-se de suspensao, a supressao se

da em face da Administragao; na hipotese de inidoneidade, o

cumprimento da punigao e em face da Administragao Publico,”3

Este entendimento foi ratificado em recentes decisoes do Plenario do Tribunal de

Contas da Uniao (Acordaos n° 3.243/2012-Plenario, 3.439/2012-Plenario e Acordao

842/2013-Plenario)4, segundo o qual os efeitos juridicos da referida sangao esta

adstrita ao orgao que a aplicou. Nesse sentido, destaca-se:

Informativo TCU n° 147:

1. A sangao de suspensao temporaria de participagao em

licitagao e impedimento de contratar com a Administragao,

prevista no art. 87, inciso III, da Lei 8.666/1993, alcanga apenas o

orgao ou a entidade que a aplicou.

“[...] O relator, ao examinar os esclarecimentos trazidos aos autos,

lembrou que “a jurisprudencia recente desta Code de Contas e no

sentido de que a sangao prevista no inciso III do art. 87 da Lei n°

8.666/93 produz efeitos apenas no ambito do orgao ou entidade que

2 JUSTEN FILHO, Margal. ComentArios a lei de licitagoes e contratos administrativos. 15® ed. Sao Paulo: Editora
Dial&ica, 2012, p. 142.

5 PEREIRA JUNIOR, Jesse Torres. Coment&rios 6 lei das licitagoes e contratagdes da administragao publica. 7 ed. Rio
de Janeiro: Editora Renovar, 2007, p. 125.

4 Decisoes publicadas recentemente, respectivamente, nos informativos do TCU n° 134, n° 136 e n° 147.
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a aplicou (Acdrdaos 3.439/2012-Plenario e 3.243/2012-Plenario)”. E

mais; “Interpretagao distinta de tal entendimento poderia vir a impedir

a participagao de empresas que embora tenham sido apenadas por

orgaos estaduais ou municipals com base na lei do pregao, nao

estao impedidas de participar de licitagoes no ambito federaf'.

Anotou, ainda, que, a despeito de o edital em tela nao explicitar o

significado preciso do termo ’’Administragao” constante do item 2.2,

“c”, os esclarecimentos prestados revelaram que tal expressao

“refere-se a propria Segao Judiciaria do Rio de Janeiro da Justiga

Federaf’ e que, portanto, “o entendimento do drgao esta em

consonancia com as defmigoes da Lein° 8.666/93, assim como com

o entendimento desta Corte”. [...] O Tribunal, ao acolher a proposta

do relator, decidiu: a) julgar improcedente a representagao e revogar

a cautelar anteriormente concedida; b) “recomendar a Segao

Judiciaria do Rio de Janeiro da Justiga Federal que, em seus futuros

editais de licitagao, especifique que estao impedidas de participar da

licitagao as empresas que tenham sido sancionadas com base no art.

87, III, da Lei n° 8.666/93, somente pela propria Segao Judiciaria do

Rio de Janeiro da Justiga Federaf’. Acordao 842/2013-Plenario, TC

006.675/2013-1, relator Ministro Raimundo Carreiro, 10.4.2013.

Vale mencionar que este ja era o entendimento “historico” do Tribunal de Contas

da Uniao, conforme se nota dos acordaos n° 1.727/2006-13 Camara, n° 2.617/2010-2®

Camara, n° 1.539/2010-Plenario e da Decisao n° 352/98-Plenario.

Cabe salientar que o Poder Executivo Federal, por meio do Ministerio do

Planejamento, Orgamento e Gestao, editou a Instrugao Normativa n° 02/2010

definindo que a aplicagao da sangao prevista no inciso Hi do art. 87 da Lei n°

8.666/1993 impossibilitara o fornecedor ou interessado de participar de licitagoes e

formalizar contratos, no ambito do orgao ou entidade responsavel pela aplicagao da

sangao (art. 40, §1°, da IN n° 2/2010 SLTI-MPOG).

Assim, ao apresentar comparativo entre a sangao de suspensao do direito de

licitar/impedimento de contratar e a declaragao de inidoneidade, defende que a

Administragao e entendida, pela definigao constante do inciso XI do art. 6° do

diploma legal em comento, como sendo o orgao, entidade ou unidade administrativa
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pela qual a Administragao Publica opera e atua concretamente - vale dizer, o orgao

publico. Ja a Administragao Publica e definida como sendo o universo de orgaos e

entidades da Uniao, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municipios, nos termos do

inciso XII do art. 6° da Lei n.° 8.666.

Portanto, requer seja alterado os itens em comento do Edital, para que seja vedada a

participagao apenas das empresas suspensas de licitar e impedidas de contratar com

este orgao publico licitante, e nao com a Administragao Publica em geral.

3. REALIZACAO DO PAGAMENTO MEDIANTE FATURA COM CODIGO DE

BARRAS

O item 7.1 do Termo de Referenda e o item 6.1 da Minuta do Contrato nao preveem a

possibiiidade de pagamento atraves de fatura com codigo de barras.

Ocorre que tal sistema de pagamento encontra-se em consonancia com o

procedimento de pagamento adotado relativamente aos servigos de

telecomunicagoes, uma vez que esses sao paaos mediante apresentacao de fatura

(nota fiscal com codigo de barras). ou mediante SIAFI nos casos de orgaos

vinculados a Administracao Publica Federal, como e o caso da ANATEL.

Com efeito, esse sistema de faturamento e cobranga, o qual permite o reconhecimento

rapido e eficiente do pagamento, e baseado em codigo de barras.

Qualquer outra forma de pagamento, como o deposito em conta corrente previsto no

Edital, causara transtornos ao sistema de contas a receber da empresa de

telecomunicagoes contratada

Ademais, a Oi utiliza o sistema de faturamento, por meio de Nota Fiscal/Fatura,

emitida com codigo de barras para pagamento, em apenas uma via, modelo 22, em

razao das varias vantagens que essa forma de pagamento proporciona.

Dentre as vantagens para o cliente estao a garantia de baixa automatica das faturas

no sistema das empresas Oi, em 5 (cinco) dias uteis apos o pagamento. Da mesma

forma, tal sistema proporciona vantagens a empresa prestadora dos servigos

garantindo a satisfagao do cliente.

Ante o exposto, para a meihor adequagao do Edital a realidade do setor de

telecomunicagdes, requer a alteragao do item 7.1 do Termo de Referenda e do item
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6.1 da Minuta do Contrato a fim de permitir que o pagamento seja realizado mediante

autenticagao de codigo de barras, facilitando, assim, o reconhecimento eficiente do

pagamento.

4. RETENCAO DO PAGAMENTO PELA CONTRATANTE

O item 7.2 do Termo de Referenda e do item 6.3 da Minuta do Contrato dispoem que

nao sera efetuado qualquer pagamento a contratada em caso de descumprimento das

condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na licitagao.

Entretanto, o art. 87 da Lei de Licitagoes define roi taxativo de sangoes aplicaveis a

Contratada, prevendo a hipotese de advertencia, multa, suspensao temporaria de

participagao em licitagao, impedimento de contratar com a Administragao e declaragao

de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administragao Publica. Nao obstante,

nao consta em nenhum momenta a previsao de retencao dos paqamentos.

/~N.

Nesse sentido, deve-se impedir que o Edital imponha a Contratada medidas que nao

estejam relacionadas ao art. 87 da Lei 8.666/1993, em obediencia ao principio da

legalidade. Dessa forma, pode-se afirmar que a exigencia editalicia em comento nao

tern razao de ser, sendo impossivel promover a retengao dos pagamentos como

sangao ao nao cumprimento da regularidade fiscal.

Esse e entendimento recentemente esposado pelo Tribunal de Contas da Uniao -
TCU, no sentido de que a perda da regularidade fiscal no curso de contratos de

execugao continuada ou parcelada justifica a imposigao de sangoes a Contratada, mas

nao autoriza a retencao ou qlosa de paqamentos por servicos prestados:

‘‘Consulta formulada pelo Ministerio da Saude suscitou

possivel divergencia entre o Parecer da Procuradoria Geral da

Fazenda Nacional (PGFN) 401/2000 e a Decisao n° 705/1994 -
Plenario do TCU, relativamente a legalidade de pagamento a

fornecedores em d6bito com o sistema da seguridade

social que constem do Sistema de Cadastramento

Unificado de Fornecedores (Sicaf). A consulente registra a

expedigao, pelo Ministerio do Planejamento, Orgamento e

Gestao de orientagao baseada no Parecer 401/2000 da PGFN,

no sentido de que “os bens e servigos efetivamente entregues
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5i>ou realizados devem ser pagos, ainda que constem

irregularidades no Sicaf. Tal orientagao, em seu entendimento,

colidiria com a referida decisao, por meio do qual o Tribunal

firmou o entendimento de que os orgaos e as entidades da

Administragao Publica Federal devem exigir, nos contratos de

execugao continuada ou parcelada, a comprovagao, por parte

da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a da seguridade

social. O relator, ao endossar o raciocinio e conclusoes do

diretor de unidade tecnica, ressaltou a necessidade de os

orgaos e entidade da Administragao Publica Federal

inclulrem, “nos editais e contratos de execugao continuada

ou parcelada, clausula que estabelega a obrigagao do

contratado de manter, durante a execugao do contrato,

todas as condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas

na licitagao”, alem das sangdes resultantes de seu

descumprimento. Acrescentou que a falta de comprovagao

da regularidade fiscal e o descumprimento de clausulas

contratuais “podem motivar a rescisao contratual, a

execugao da garantia para ressarcimento dos valores e

indenizagoes devidos a Administragao e a aplicagao das

penalidades previstas no art. 87 da Lei n° 8.666/93, mas

nbo a retengao do pagamento”. Caso contrario estaria a

Administragao incorrendo em enriquecimento sem causa.

Observou, tambem, que a retengao de pagamento ofende o

principio da legalidade por nao constar do rol do art. 87 da

Lei n° 8.666/93. O Tribunal, entao, decidiu responder a

consulente que os orgaos e entidades da Administragao

Publica Federal devem: a) "... exigir, nos contratos de

execugao continuada ou parcelada, a comprovagao, por

parte da contratada, da regularidade fiscal, incluindo a

seguridade social, sob pena de vioiagao do disposto no §

3° do art. 195 da Constituigbo Federal”; b) “... incluir, nos

editais e contratos de execugao continuada ou parcelada,

cldusula que estabelega a obrigagao do contratado de

manter, durante a integral execugao do contrato, todas as

condigoes de habilitagao e qualificagao exigidas na

iicitagao, prevendo, como sangbes para o inadimplemento

a essa clausula, a rescisao do contrato e a execugao da
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garantia para ressarcimento dos vaiores e indenizagoes

devidos a Administragao, alem das penalidades ja

previstas em lei (arts. 55, inciso XIII, 78, inciso I, 80, inciso

Hi, e 87, da Lei n° 8.666/93)”. (Acordao n.° 964/2012-Plenario,

TC 017.371/2011-2, rel. Min. Walton Alencar Rodrigues,

25.4.2012) (grifo nosso)

V

Na mesma esteira encontra-se a jurisprudence do STJ:

“ADMINISTRATIVO. CONTRATO. ECT. PRESTAQAO DE

SERVIQOS DE TRANSPORTE. DESCUMPRIMENTO DA

OBRIGAQAO DE MANTER A REGULARIDADE FISCAL.

RETENQAO DO PAGAMENTO DAS FATURAS.

IMPOSSIBILIDADE.

1. A exigencia de regularidade fiscal para a participagao no

procedimento licitatorio funda-se na Constituigao Federal, que

dispoe no § 3° do art. 195 que "a pessoa juridica em debito

com o sistema da seguridade social, como estabelecido em lei,

nao podera contratar com o Poder Publico nem dele receber

beneffcios ou tncentivos fiscals ou creditfcios", e deve ser

mantida durante toda a execugao do contrato, consoante o art.

55 da Lei 8.666/93.

2. O ato administrative, no Estado Democratico de Direito, esta

subordinado ao principio da legalidade (CF/88, arts. 5°, II, 37,

caput, 84, IV), o que equivale assentar que a Administragao

podera atuar tao somente de acordo com o que a lei determina.

3. Deveras, nao constando do rol do art. 87 da Lei 8.666/93

a retengao do pagamento pelos servigos prestados, nao

poderia a ECT aplicar a referida sangao a empresa

contratada, sob pena de violagao ao principio

constitucional da legalidade. Destarte, o descumprimento

de clausula contratual pode ate ensejar, eventualmente, a

rescisao do contrato (art. 78 da Lei de Licitagoes), mas nao

autoriza a recorrente a suspender o pagamento das faturas

e, ao mesmo tempo, exigir da empresa contratada a

prestagao dos servigos.



m <o.
FI

4. Consoante a melhor doutrina, a supremacia constitucional

'nao signifies que a Administragao esteja autorizada a reter

pagamentos ou opor-se ao cumprimento de seus deveres

contratuais sob alegagao de que o particular encontra-se em

divida com a Fazenda Nacional ou outras instituigoes. A

administragao podera comunicar ao orgao competente a

existencia de credito em favor do particular para serem

adotadas as providencias adequadas. A retengao de

pagamentos, pura e simplesmente, caracterizara ato abusivo,

passivel de ataque inclusive atraves de mandado de

seguranga.’ (Margal Justen Filho. Comentarios a Lei de

Licitagoes e Contratos Administrativos, Sao Paulo, Editora

Dialetica, 2002, p. 549).o.

5. Recurso especial a que se nega provimento.” (REsp

633.432/MG, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA,

julgado em 22/02/2005, DJ 20/06/2005, p. 141)

Assim. existindo na data de paqamento pendencias fiscais, multas a serem

aplicadas ou danos e preiuizos eventualmente apurados atraves de processo

administrativo. em oue seia assequrado devidamente o contraditorio e ampla

defesa, podera a Administracao, atendendo ao principio da legalidade, aplicar

uma das sancoes definidas no art. 87 da Lei de Licitacoes. nao sendo admissive! a

imposigao de sangao que fuja ao rol taxativo do dispositivo legal citado.

Frise-se que o principio da legalidade, sendo o elemento basilar do regime juridico-

administrativo, e considerado como aspecto indissociavel de toda a atividade

administrativa, vinculando as agoes do administrador a lei, sendo decorrencia direta do

Estado Democratico de Direito. Dessa forma, impor sangao que extrapola a lei importa

em desrespeito inexoravel ao principio da legalidade.

r~\

Diante disso, tendo em vista que a suspensao do pagamento peios servigos prestados

nao consta no rol do art. 87 da Lei n.° 8.666/93, o qual elenca as sangoes pela

inexecugao total ou parcial do contrato, requer a modificagao dos itens em comento.

5. INDEVIDA APRESENTACAO DE CERTIDQES DE REGULARIDADE

MENSALMENTE
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VO item 7.4 do Termo de Referenda e o item 6.5 da Minuta do Contrato estabelecem

que a Contratante devera apresentar os comprovantes de regularidade

fiscal/social/trabalhista mensalmente, ou seja, no momenta do pagamento junto com a

nota fiscal/fatura.

Iniciaimente e importante observar que tal obrigagao nao encontra guarida na Lei n.°

8.666/93, portanto, sem lastro legal.

Nao obstante tal fata, e importante observar que a exigencia de apresentagao das

certidoes de regularidade juntamente com as notas fiscais nao e razoavel. Explica-se:

as certidoes de regularidade fiscal/social/trabalhista possuem urn periodo de vigencia

que ultrapassa o periodo mensal (30 dias).

Assim, a apresentagao mensal das referidas certidoes foge dos padroes logicos, visto

que o prazo de validade das mesmas ultrapassa o periodo de trinta dias.

£ de suma importancia observar que nao esta se discutindo aqui a necessidade da

manutengao dos requisitos de habilitagao durante toda a execugao do contrato. Tal

fata e inquestionavel! O que se discute nesta analise e a desproporcionalidade e

ilegalidade em exigir a apresentagao mensal desses requisitos, principalmente, pelos

mesmos possuirem periodo de vigencia superior a 30 (trinta) dias.

Vale corroborar, que a Administragao Publica possui fe publica para certificar as

informagoes apresentadas nas certidoes. Se a certidao informa que seu prazo de

validade e de 120 dias, porque a contratada devera apresentar a certidao

mensalmente?

Verifica-se a incongruencia na aplicagao da exegese do item 7.4 do Termo de

Referenda e do item 6.5 da Minuta do Contratof Como se sabe, a atividade

administrativa exige prestigio aos principios da razoabilidade e proporcionalidade.

Carlos Ari Sundfeld, na obra “Fundamentos de Direito Publico” afirma o seguinte

acerca da proporcionalidade (fls. 165):

“A proporcionalidade e expressao quantitative da razoabilidade. E

invalido o ato desproporcional em relagao a situagao que o gerou ou

a finalidade que pretende atingir.”
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Ora, o administrador esta jungido ao Principio da Legalidade, portanto, ao determinar

obrigagoes que nao possuem previsao legal, atua de forma desproporcional e

irrazoavel.

Para Jose dos Santos Carvalho Filho, “razoabiiidade e a qualidade do que e razocivel,

ou seja, aquilo que se situa dentro dos limites aceitaveis, ainda que os juizos de valor

que provocaram a conduta possam dispor-se de forma um pouco diversa”5.

O principio da regra da razao expressa-se em procurar a solugao que esta mais em

harmonia com as regras de direito existentes e que, por isso, parece a mais

satisfatoria, em atengao a preocupagao primaria da seguranga, temperada pela justiga,

que e a base do Direito.

A Administragao Publica esta obrigada a adotar a alternativa que melhor prestigie a

racionalidade do procedimento e de seus fins.

Nesse sentido, Margal Justen Filho ensina que:

"O principio da proporcionalidade restringe o exercicio das

competencias publicas, proibindo o excesso. A medida limite e a

salvaguarda dos interesses pbblicos e privados em jogo. Incumbe ao

Estado adotar a medida menos danosa possivel, atraves da

compatibilizagao entre os interesses sacrificados e aqueles que se

pretende proteger.”6

Diante disso, requer a alteragao do item 7.4 do Termo de Referenda e do item 6.5 da

Minuta do Contrato para que nao exija a apresentagao mensal das certidoes de

regularidade fiscal/trabalhista/sociais, sob pena de ferir os Principios da

Razoabiiidade, da Proporcionalidade, da Legalidade e ainda, o da f6 publica inerente

aos documentos publicos (certidoes).

6. REAJUSTE DOS PRECOS

Tendo em vista que o art. 37, inciso XXI, da Constituigao Federal determina a

manutengao do equilibrio economico-financeiro dos contratos firmados com a

5 CARVALHO FILHO, Jose dos Santos. Manual de Direito Administrative. 24. Ed. Rio de Janeiro: Editora Lumen Juris,
2011, p. 36.

* JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Lei de Licitagoes e Contratos Administrativos. 14. Ed. Sao Paulo: Editora
Dial6tica, 2010, p. 78.
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S'Administragao Publica, a Lei n.° 8.666/93 disponibilizou instrumentos aptos a recompor

o eventual desequilibrio entre as vantagens e os encargos originalmente pactuados.

Assim, para a recomposigao da equagao economico-financeira, surgiram diversas

figuras, dentre elas o reajuste.

O reajuste nada mais e do que a indexagao do valor da remuneragao devida ao

particular a um indice de variagao de custos. E alteragao dos pregos para compensar

(exclusivamente) os efeitos das variagoes inflacionarias, mantendo o valor da moeda,

sem o que haveria desequilibrio economico, com prejuizo de uma das partes.

A Lei n.° 8.666/93, em seu inciso XI do art. 40, determina a obrigatoriedade do Edital

conter, dentre outros, “o criterio de reajuste, que devera retratar a variagao efetiva do

custo de produgao, admitida a adogao de indices especificos ou setoriais, desde a

data prevista para apresentagao da proposta, ou do orgamento a que essa proposta se

referir, ate a data do adimplemento de cada parcela”.

Da mesma forma, o inciso III do art. 55 da referida Lei elenca como clausula

necessaria em todo contrato a que estabelega “o prego e as condigoes de pagamento,

os criterios, data-base e periodicidade do reajustamento de pregos, os criterios de

atualizagao monetaria entre a data do adimplemento das obrigagoes e a do efetivo

pagamento”.

E obrigatoria, portanto, a inclusao de clausula de reajuste, nao sendo uma mera

faculdade da Administragao.

Para Margal Justen Filho:

“O reajuste de pregos se configura, entao, como uma solugao

destinada a assegurar nao apenas os interesses das licitantes, mas

tambem da propria Administragao. A ausencia de reajuste acarretaria

ou propostas destituidas de consistency ou a inclusao de custos

financeiros nas propostas - o que produziria ou a selegao de proposta

inexequivel ou a distorgao da competigao7.’’

A presente licitagao tern como objeto a prestagao de servigos de telecomunicagoes, os

quais sao regidos pela Lei n.° 9.472/97 (Lei Geral de Telecomunicagoes).

7
JUSTEN FILHO, Margal. Comentarios a Leide Licitagoes e Contratos Administrative®. 14. Ed. Sao Paulo: Editora

Diatetica, 2010, p. 558.
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Assim, as operadoras de servigos telefonicos submetem-se as disposigoes editadas

peta ANATEL, a qual determina, no inciso VII do art. 19 da Lei n.° 9.472/97 (Lei Geral

de Telecomunicagoes), que compete a Agenda “controlar, acompanhar e proceder a

revisao de tarifas dos servigos prestados no regime publico, podendo fixa-las nas

condigoes previstas nesta Lei, bem como homologar reajustes.”

Os servigos telefdnicos podem ser remunerados por meio da cobranga de tarifas ou de

pregos. A remuneragao acontecera pela cobranga de tarifas quando o servigo

telefonico for prestado em regime publico, por meio de Concessao. Por sua vez, a

cobranga pelos servigos de telecomunicagoes prestados em regime privado

acontecera por meio de pregos.

Ante o exposto, requer a inciusao da referida clausula no instrumento convocatorio de

modo que o reajuste dos pregos seja realizado da seguinte forma:

“A Contratada podera reajustar os pregos de cobranga dos servigos a

cada 12 meses, a contar da data de assinatura do presente

instrumento, considerando seu valor basico o atualizado ate esta

data, devendo ser utilizado como indice de reajuste o IGP-DI".

7. BASE DE CALCULO DAS MULTAS EM CASO DE INEXECUCAO PARCIAL

DO CONTRATO

O item 18 do Edital, o item 8 do Termo de Referenda e a clausula decima quarta da

Minuta do Contrato preveem a aplicagao de multas sobre o valor total adjudicado,

mesmo em caso de inexecugao parcial.r~\

No entanto, nao se pode admitir que o percentual de multa, em caso de inexecugao

parciai pela Contratada, incida sobre o valor total do contrato, haja vista que a fixagao

das sangoes atinentes a contratagao administrativa reside na razoabilidade e na

proporcionalidade.

Ora, nao 6 justa nem razoavel tal determinagao, posto que uma vez ocorrido o

descumprimento tao somente de parte do contrato celebrado, e razoavel que o calculo

da penalidade incida apenas sobre aquela parcela e nao sobre o valor integral da

contratagao, como se a Contratada tivesse descumprido obrigagoes contratuais em

sua totalidade.
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Desta forma, em caso de descumprimento parcial das obriqacoes a base de

cajcuk) da multa devera ser o valor da parcela oy do servico em atraso. e nao o

valor total das obriqacoes.

O disposto no Edital e excessivo, desproporcional e fere os princfpios da legalidade e

da razoabilidade.

Os administrativistas ciassificam os princfpios da razoabilidade e da proporcionalidade,

dentre outros, como referenciais que devem necessariamente ser utilizados quando da

pratica de atos pelo Poder Publico, sob pena de desvio da finalidade legal a que se

propoem.

O ilustre Prof. Ceiso Antonio Bandeira de Mello nao deixa margem a duvidas ao

lecionar que:

“Enuncia-se com esse princfpio (razoabilidade) que a administragao,

ao atuar no exercicio da discrigao, tera de obedecer a criterios

aceitaveis do ponto de vista racional, em sintonia com o sendo

normal de pessoas equilibradas e respeitosa das finalidades que

presidiram outorga da competence exercida. Vale dizer: pretende-se

coiocar em claro que nao serao apenas inconvenientes, mas tambem

ilegftimas - e, portanto, jurisdicionalmente invalidaveis -, as condutas

desarrazoadas, bizarras, incoerentes ou praticadas com

desconsideragao as situagoes e circunstancias que seriam atendidas

por quern tivesse atributos normais de prudencia, sensatez e

disposigao de acatamento as finalidade da lei atributiva da descrigao

manejada.

(...)

E obvio que uma providencia administrativa desarrazoada, incapaz

de passar com sucesso pelo crivo da razoabilidade, nao pode estar

conforme com a finalidade da tei. (...)

Este princfpio (proporcionalidade) enuncia a ideia de que as

competencias administrativas so podem ser validamente exercidas

na extensao e intensidade proporcionais ao que seja realmente

demandado para cumprimento da finalidade de interesse publico a

que estao atreladas. Segue-se que os atos cujos conteudos

ultrapassem o necessario para alcangar o objetivo que justifica o uso
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da competencia ficam maculados de ilegitimidade, porquanto

desbordam do ambito da competencia; ou seja, superam os limites

que naquele caso Ihes corresponderiam.

oW

Sobremodo quando a Administragao restringe a situagao juridica dos

administrados alem do que caberia, por imprimir as medidas tomadas

uma intensidade ou extensao superfluas, prescindendas, ressalta a

ilegaiidade de sua conduta. £ que ninguem deve estar obrigado a

suportar constrigoes em sua liberdade ou propriedade que nao sejam

indispensaveis & satisfagao do interesse publico.” (em “Curso de

Direito Administrative”, 12a edigao, paginas 79 a 81)

A ilustrissima Prof. Lucia Valle Figueiredo classifica ambos os principios

(proporcionalidade e razoabilidade) da seguinte forma:

“Consoante penso, nao se pode conceber a fungao administrativa, o

regime juridico administrative, sem se inserir o principio da

razoabilidade. E por meio da razoabilidade das decisoes tomadas

que se podera contratar atos administrativos e verificar se estao

dentro da moldura comportada pelo Direito... nao e Ifcito ao

administrador, quando tiver de valorar situagoes concretas, depois da

interpretagao, valora-las a lume dos seus standards pessoais, a lume

de sua ideologia, a lume do que entende ser bom, certo, adequado

no momento, mas a lume de principios gerais, a lume da

razoabilidade, do que em Direito Civil se denomina valores do

homem medio.

c \

Em sintese: a razoabilidade vai se atrelar a congruencia logica entre

as situagoes postas e as decisoes administrativas. Vai se atrelar as

necessidades da coletividade, a legitimidade, a economicidade, a

eficiencia.

Ao lado da razoabilidade traz-se a colagao, tambem como principio

importantissimo, o da proporcionalidade. Com efeito, resume-se o

principio da proporcionalidade na direta adequagao das medidas

tomadas pela Administragao as necessidades administrativas.

Traduz o principio da razoabilidade a relagao de congruencia

logica entre o fato (o motivo) e a atuagao concreta da
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oWAdministragao.” (grifamos) (em Curso de Direito Administrativo, 4a

edigao, pagina 47 e 48)

Extrai-se que os principios da proporcionalidade e da razoabiiidade caminham no

mesmo sentido, qual seja, o de evitar eventuais abusos quando da aplicagao da lei ao

caso concreto ou nos atos administrativos emanados. Vale dizer, as consequencias de

urn ato devem guardar a exata proporgao com a sua extensao.

Assim, a eventual manutengao dos percentuais de multa atacados constitui afronta

aos principios basilares que devem conduzir os atos deste orgao, quais sejam, os

principios da razoabiiidade e da proporcionalidade.

Por todo o exposto, requer a adequagao dos itens mencionados para que o percentual

da penalidade de multa em caso de inadimplemento parcial incida sobre o valor da

parcels ou valor do servigo em atraso, e nao sobre o valor total do contrato.

8. SOLICITACAO DE INCLUSAO DE PREVISAO DE PENALIDADE POR

ATRASO DE PAGAMENTO

Da analise do instrumento convocatorio notou-se a ausencia de garantias a

Contratada em caso de atraso no pagamento da parcela avengada.

Nao obstante, cumpre trazer a baila o art. 54 da Lei n.° 8.666/1993, que estabeiece a

aplicagao supletiva dos principios da teoria geral dos contratos e as disposigoes de

direito privado no ambito dos contratos administrativos. Adiante, verifica-se que o art.

66 da Lei de Licitagoes determina que “o contrato devera ser executado fielmente

pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e as normas desta Lei,

respondendo cada uma pelas consequencias de sua inexecugao total ou parcial”.

Nesse sentido, verifica-se que o eventual descumprimento da obrigagao de

pagamento da Contratante devera gerar as devidas consequencias. No caso em

quadra, caracteriza-se a mora por parte da Contratante. Em assim sendo, devera

ressarcir a Contratada no que tange aos onus de mora, a saber: juros moratorios,

multa moratoria e corregao monetaria.

Verifica-se que a necessidade premente de ressarcimento baseia-se no fato de que

nao pode a Contratada suportar o atraso do pagamento das parcelas sob pena de

desequilibrio da relagao contratual. Ademais, a mora da Administragao culminada com
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a nao incid§ncia dos encargos devidos gera incondicionalmente o locupletamento si

causa desta.

Por fim, verifica-se que os percentuais referentes a multa e juros moratorios devem se

dar, respectivamente, a razao de 2% (dois por cento) sobre o valor da fatura e 1% (um

por cento) ao mes. A corregao monetaria deve se operar com base no IGP-DI, indice

definido pela FGV. A razao pela fixagao de tais parametros se da na pratica usual do

mercado em geral, incluindo o de telecomunicagoes. Verifica-se que, impostos valores

aquem do exposto, pode-se gerar para a Administragao situagao de flagrante

desequilibrio, influenciando, em ultima anaiise, no equilfbrio econdmico-financeiro da

Contratada.

Pelo exposto, faz-se necessaria a inclusao de item no Edital referente ao

ressarcimento referente ao atraso no pagamento da parcela contratada por parte do

Contratante, de modo a incidir multa de 2% sobre o valor da fatura no mes de atraso,

juros de mora na ordem de 1% ao m§s e a corregao monetaria pelo IGP-DI.

9. QUANTO AO PRAZQ DE ENTREGA DOS SERVICOS

O Edital traz a exigencia abaixo quanto ao prazo de ativagao dos servigos:

“6.1.1.1. A execugao do servigo sera feita mediante solicitagao da
CONTRATANTE, de acordo com a necessidade do servigo,
prestados em ate 02 (dois) dias corridos. contados a partir da
data de recebimento do fornecedor da Ordem de Servigo/Nota de
Empenho, no horario e dia da semana na Rua Dr. Joao do Monte,

535 - Centro, Sobral/CE, CEP: 62.010-220, no(s) horario(s) e
dia(s) da semana de segunda a sexta, das 08:00 as 12:00h, e das
13:00 as 16:00h.” iGrifo Nosso)

Observamos aqui a exigencia de prazo extremamente exlguo e que nao deve

prosperar.

Dada a necessidade de possiveis deslocamentos, agendamentos e logistica de

movimentagao de material e corpo tecnico necessario para as instalagoes necessarias

dos servigos objeto deste certame tal prazo nao deve ser inferior a 45 dias.

Diante do exposto, faz-se necessario o ajuste deste prazo.
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Para garantir o atendimento aos principios norteadores dos procedimentos licitatorios,

a Ol, com o devido respeito, requer que V. Sa. julgue motivadamente e no prazo de 24

horas a presente Impugnagao, acoihendo-a e promovendo as alteragoes necessarias

nos termos do Edital e seus anexos, sua consequente republicagao e suspensao da

data de realizagao do certame.

Sobral/CE, 16 de jutho de 2020.
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Wanley Antonio Ribeiro da Silva

Executive de Negocios -Ol

212.694.593-68

A


