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RESUMO: Este trabalho pretende analisar a participa<;:iio do BIRD na 
defini<;:iio da politica educacional brasileira , par meio da caracteriza<;:iio 
dos Segundo e Terceiro Projetos de Educa<;:iio Basica para o Nordeste, 
ou Projeto Nordeste como ficaram conhecidos , por meio da analise de 
documentos produzidos pelo MEC e pelo Banco Mundial. Esse Projeto 
foi executado de 1994 a 1999 e teve por objetivo aumentar a 
aprendizagem dos alunos, reduzir a repetencia e evasao escolar, 
melhorar as instala<;:6es escolares e a eficiencia da gestiio da 
educa<;:iio , nos nove estados nordestinos. 
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SECOND AND THIRD PROJECTS OF BASIC EDUCATION FOR THE 
NORTHEAST ELABORATION AND DEFINITION 

ABSTRACT This article analyses the participation of the BIRD in the 
definition of brazilian educational politics, by the characterization of the 
Second and Third Projects of Basic Education for the Northeast or 
Northeast Project, as they have been known. The methodology of the 
investigation is based on the evaluations of some documents produced 
by MEC and Mundial Bank. The Project was realized from 1994 to 1999 
and it had the purpose to increase the learn ing of students; reduce 
reproving and scholar shift; improver scholar constructions and the 
efficiency of the educational management in the nine states of the 
Northeast of Brazil. 
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INTRODU<;::AO 

A participac;:ao de Agencias Multilaterais na educac;:ao dos paises 
em desenvolvimento vem aumentando nas ultimas decadas, estimulando 
inumeras discussao no setor educacional. Entre essas Agencias, destaca-

Mestre pelo Programa de P6s-Gradua<;:ao em Educa<;:ao Escolar - UN ESP - Araraquara e Docente 
da Faculdade de Educa<;:ao- Sao Luiz- 14870-000 - Jaboticabal- Estado de Sao Paulo- Brasil. 

NUANCES: estudos sabre educa<;:ao - ano VIII. n" 08 - Setembro de 2002 117 



se o Banco Mundial , que, a parti r da conferencia Mundial de Educac;ao 
para Todos, em Jontien (Tailandia) em 1990, torna-se a principal agencia 
internacional a atuar na educac;ao 

Neste contexto, este trabalho avalia a participac;ao do BIRD na 
definic;ao da polftica educacional brasileira por meio da caracterizac;ao dos 
Segundo e Terceiro Projetos Nordeste de Educac;ao Basica, ou Projeto 
Nordeste, como ficaram conhecidos . 

Esse Projeto comec;a a ser pensado nos anos 80, momenta em 
que a situac;ao socioecon6mica da regiao Nordeste, que apresentava 
serios problemas devido a polftica economica do governo militar e a seca 
vivida neste perfodo, considerada uma das mais graves na hist6ria 
nordestina. 

Sendo pensado inicialmente para abranger apenas a educac;ao 
rural no Nordeste, foi ampliado para o meio urbana, incorporando as 
quatro series iniciais do ensino fundamental. Assim, o Projeto Nordeste foi 
ao encontro dos interesses do Banco Mundial, que nesse perfodo passa a 
privilegiar as quatro series iniciais do ensino fundamental e a focal izar sua 
atenc;ao em regioes carentes , como a Nordeste. 

Muitos conflitos marcaram a elaborac;ao do Projeto, na decada de 
80. 0 embate entre SUDENE e MEC pela responsabilizac;ao do Projeto e 
consequentemente pelos recursos; a instabilidade econ6mica e polftica 
com o fim do regime militar (que representa inseguranc;a para os 
investimentos do Banco Mundial) e a resistencia dos Secretaries 
Estaduais de Educac;ao do Nordeste, em aceitar as orientac;oes do Banco 
Mundial na elaborac;ao do Projeto e sua intervenc;ao nas Secretarias 
Estaduais de Educac;ao. Nesse clima de instabilidade e conflito, o Banco 
Mundial suspende a negociac;ao do Projeto Nordeste, que sera retomada 
no infcio da decada de 90. 

ELABORA<;Ao E DEFINI<;AO DO PROJETO NORDESTE 

Os II e Ill Projetos Nordeste de Educac;ao Basica envolveram no 
ambito · federal , a Secretaria de Educac;ao Fundamental (SEF), 
representando o MEC e as Secretarias Estaduais de Educac;ao dos nove 
Estados do Nordeste que obtiveram assistencia do Banco Mundial. 

A preparac;ao do Projeto contou com recursos financeiros de 
cooperac;oes do governo japones e do Programa das Nac;oes Unidas para 
o Desenvolvimento (PNUD). A cooperac;ao do Japao, no valor de US$ 1,4 
milhao, foi destinada para a realizac;ao de diagn6stico nas Secretarias de 
Educac;ao dos Estados envolvidos "e o apoio de consultores para a 
elaborac;ao de pianos estaduais plurianuais de ac;ao" (Brasil , 2000). 
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Enquanto a ajuda japonesa nao foi liberada, o financiamento inicial para o • 
diagn6stico foi fornecido pelo PNUD. 

0 Projeto Nordeste contou ainda com recursos provenientes do 
Ministerio da Educac;:ao e do Desporto- MEC (FNDE- salario educac;:ao) 
e dos nove Estados do Nordeste, que representavam a contrapartida 
obrigat6ria do Pais, ao emprestimo feito junto ao Banco Mundial. 
Considerando conjuntamente NEB II e Ill , no perfodo de sua execuc;:ao, foi 
o maior emprestimo entre Brasil e Banco Mundial. 

Projeto Nordeste e a denominac;:ao atribufda a dois Acordos de 
Emprestimo firmados pela Republica Federativa do Brasil eo BIRD, tendo 
o Ministerio da Educac;:ao como executor, destinado as quatro series 
iniciais do Ensino Fundamental da regiao Nordeste, com durac;:ao prevista 
de cinco anos. 

Estes acordos referem-se ao Segundo Projeto de Educac;:ao 
Basica para o Nordeste (NEB II ), o emprestimo n° 3.604/BR, no valor de 
US$ 212 milh6es, assinado em agosto de 1993, considerado efetivo em 
fevereiro de 1994. Dele participaram os Estados do Ceara, Maranhao, 
Pernambuco e Sergipe. 

0 outro acordo e referente ao Terceiro Projeto de Educac;:ao 
Basica para o Nordeste (NEB Ill), correspondente ao outro acordo, o 
emprestimo n° 3.663/BR, no valor de US$ 206,6 milh6es, assinado em 
fevereiro de 1994, considerado efetivo em maio de 1994. Os Estados 
envolvidos nele foram Alagoas, Bahia, Parafba, Piaui e Rio Grande do 
Norte. 

Como ja vimos, esse Iongo periodo para elaborac;:ao e 
implementac;:ao do Projeto deve-se, principalmente, as disputas politica e 
econ6mica entre os Estados do Nordeste e o MEC, e consistia, no 
perfodo, em investimento nao seguro para o Banco devido a instabilidade 
financeira do Brasil. 

Com a politica e a economia seguindo o norte que agradava o 
Banco, as negociac;:oes entre MEC e BIRD sao retomadas no inicio dos 
anos 90. Finalmente, sao firmados os acordos de emprestimo para as 
quatro series iniciais do ensino fundamental na regiao Nordeste, sendo 
dividido em dois projetos e, consequentemente, em dois acordos de 
emprestimo. A explicac;:ao dada para a elaborac;:ao de dois acordos muda 
conforme o documento analisado. 

No Documento Basico do Projeto (Brasil, 1994), a explicac;ao 
encontrada esta relacionada as diferenc;as no ritmo de sua elaborac;ao. 
No entanto, possuem as mesmas justificativas, estrategias, objetivos e 
implementac;:ao. De acordo com o Staff Appraisal Report (SAR) 1, os 
Estados foram selecionados com base em dois criterios: "I) a qualidade e 
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o carater inovadvr dos pianos de investimento qOinqOenais por eles 
apresentados em marc;o de 1992; e II) o compromisso deles em 
implementar importantes reformas na administrac;ao da educac;ao 
estadual" (Banco Mundial , 1993, p.28 ). 

Entretanto, podemos inferir que tal divisao ocorreu, tambem, em 
decorrencia da resistencia dos Estados nordestinos, que foi muito clara 
nos anos 80, em aceitar a postura do Banco de interferir diretamente na 
administrac;ao das Secretarias Estaduais de Educac;ao. A interferencia 
esta relacionada ao diagn6stico que o SAR (1993) fez sobre a gestae do 
setor educacional brasileiro considerada deficiente, enfrentando 
problemas de clientelismo e de nepotismo, sobretudo no Nordeste, onde 
se encontram em Secretarias de Educac;ao, grande numero de 
funcionarios. 

Assim, o SAR afirma que "como parte da preparac;ao do Projeto 
no infcio de 1992, cada Estado participou de uma auditoria administrativa 
de sua Secretaria de Educac;ao, realizada por firmas de consultorias 
independentes". A partir do diagn6stico dessa auditoria, a reform a 
administrativa passou a ser considerada fundamental para otimizar os 
custos. Assim, ficou estabelecido que essas secretarias deveriam atingir 
a relac;ao de 20 alunos para cada funcionario do 6rgao. 

Por outro lado, segundo o SAR, a separac;ao que compoe o II e Ill 
NEB pautou-se em um "modele competitive" entre eles, que, segundo o 
Banco e o MEC, "constitui um estimulo importante para eles realizarem as 
reformas administrativas e a reduc;ao de despesas com mao-de-obra, 
consideradas politicamente diffceis de implementar, mas necessarias para 
melhorar a eficiencia no gerenciamento da educac;ao estadual" (SAR, 
1993, p.28) . 

OBJETIVOS DO PROJETO 

Apesar de se referir a Educac;ao Basica que, de acordo com a 
LOB (Lei 9394/96), abrange a Educac;ao lnfantil, o Ensino Fundamental e 
Medio, esse Projeto e direcionado para as quatro series iniciais do ensino 
fundamental na regiao Nordeste. Como objetivo, propos melhorar a 
qualidade do ensino na regiao, diminuir a repetencia e a evasao escolar, 
aumentar a aprendizagem dos alunos e modernizar a gestae educacional. 

Para alcanc;ar essas metas: 

... o projeto proposto ira distribuir urn conjunto de insurnos e servi~os educacionais 
essenciais para todas as crian~as das escolas publicas nas quatro prirneiras 
series dos estados do projeto, apoiar urn projeto de renova~ao e expansao 

120 NUANCES: estudos sobre educac;:ao - ano VIII, n° 08 - Seternbro de 2002 



escolar para escolas urbanas e rurais , e fornecer as ferramentas e incentivos para 
melhorar a eficiencia da gestao e administrayao do sistema educacional (SAR, 
1993, p.). 

Como objetivos especificos, o Projeto propoe: 

1. Racionalizar as burocracias educacionais dos Estados e ajuda-los a 
alcanr;:ar uma alocar;:ao e utilizar;:ao de recursos mais eficiente; 

2. Aumentar o acesso e a utilizar;:ao de livros didaticos e outros materiais 
instrucionais pelos alunos em todas as escolas publicas; 

3. Melhorar a qualificar;:ao dos professores e diretores escolares em 
todas as escolas publicas; 

4. Melhorar e expandir as instalar;:oes escolares tanto para redes 
estaduais como para municipais; 

5. Estimular inovar;:oes que possam servir para adiantar a qualidade 
escolar na regiao. 

A execur;:ao do Projeto Nordeste foi dividida em duas partes. Uma 
a ser executada pelos estados nordestinos, e outra pelo MEC. Em ambito 
nacional previa: 

a) ajudar os estados a simplificarem suas burocracias educacionais e 
obterem uma alocar;:ao dos gastos de uma maneira mais eficiente; 

b) aumentar o acesso dos alunos do Ensino Fundamental (estaduais e 
municipais) a livros didaticos, livros de exercfcio , de leitura e outros 
materiais de instrur;:ao; 

c) apoiar o treinamento dos professores de 1 o grau (estaduais e 
municipais), para melhorarem suas habilidades e eficiemcia em sala de 
aula , bem como a habilidade gerencial dos diretores das escolas; 

d) financiar, em bases iguais, o programa quinquenal dos Estados de 
melhoria das instalar;:oes escolares de reformas e construr;:oes , desde que 
os Estados demonstrem progresses na implementar;:ao das reformas 
gerenciais acordadas; 

e) apoiar a avaliar;:ao e disseminar;:ao dos programas inovadores 
propostos pelos Estados e Municfpios para melhorarem a qualidade da 
educar;:ao de 1° grau (SAR, 1993, p.30) ; 
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Ja o programa nacional visava: 

a) ao fortalecimento de capacidades do MEC parar desenvolver func;oes 
de supervisao e apoio ; 

b) a ajuda para o estabelecimento de um sistema de avaliac;ao nacional 
(SAEB)2

; 

c) ao apoio para reformular o programa nacional de distribui9ao do livro didatico 
e da merenda escolar, que era muito centralizado . 

Para alcanc;ar as metas propostas, o Projeto contemplaria cinco 
componentes que seriam implementados pelos Estados: 

1. Racionalizaqao da gestao educacional: a partir do diagn6stico 
elaborado em decorrencia da auditoria administrativa, os Estados 
comprometeram-se a "estabelecer indicadores de eficiencia da gestao 
financeira e de pessoal", estabelecendo um "conjunto de metas 
anuais para estes indicadores". Um deles e a relac;ao de pessoal 
(relac;ao de matrfculas com numero total de funcionarios da SEE); o 
outre indicador e a relac;ao de materiais ("porcentagem das despesas 
educacionais do Estado com gastos em 'materiais de consume"). 

0 conjunto das metas anuais para a relac;ao de pessoal e 
materiais e denominado coletivamente de AMETs (Metas Anuais de 
Eficiencia de Gerenciamento). Os estudos tambem revelaram que os 
Estados apresentavam deficiencias "no processamento de informac;oes, 
organizac;ao, sistemas e controles administrativos e planejamento ffsico". 

Diante de tais constatac;oes , este componente contempla cinco 
subcomponentes com func;ao de apoiar as SEEs: 

I. Desenvolvimento de sistemas efetivos de planejamento 
educacional e financeiro; 

II. Melhoria da gestao dos recursos humanos; 

Ill. Estabelecimento de um sistema de monitoramento do nfvel da 
qualidade escolar; 

IV. Desenvolvimento de um sistema de informac;oes sobre a gestao 
ed ucacional ; 

V. Estabelecimento de unidades de suporte ao Projeto em ambito 
estadual (UEESP). 

0 componente previa, ainda, assessoria ao MEC para 
desenvolver um sistema nacional de avaliac;ao e capacitar a FAE para 
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melhorar sua eficiencia ria distribui9ao do livro didatico e da merenda 
escolar. 

2. Distribuir;ao de urn pacote de materiais de ensino: pretendia melhorar 
a qualidade da educa9ao basica na rede municipal e estadual dos 
Estados envolvidos no Projeto, por meio da distribuiyao de livros 
didaticos, leitura suplementar e kits didaticos para as quatro series 
iniciais do ensino fundamental; 

3. Treinamento de professores e diretores das esco/as: o Projeto 
apoiaria dois cursos de treinamento em servi90 para professores de 
1 a a 4a serie do en sino fundamental, dos municipios e dos Estados. 0 
treinamento para diretores envolveria , tambem, pessoal administrative 
e a equipe tecnica das Secretarias Municipais e dos escrit6rios 
regionais dos Estados, sendo treinados em "eficiencia gerencial, 
planejamento, or9amento e contabilidade e avalia9ao de desempenho 
de professores" (SAR, 1993, p.43); 

4. Me/haria das instalar;oes escolares: este foi o componente que mais 
recebeu recursos, englobando reforma, expansao e construyao de 
escolas. Na fase de prepara9ao do Projeto, cada Estado envolvido 
"desenvolveu um Programa lntegrado de lnvestimento Estado
Municfpio, ou PIIEM, cobrindo o perfodo de 1992-1996" (SAR, 1993, 
p.44). Entretanto, a aloca9ao de recursos dependeria de os Estados 
atingirem suas AMETs; 

5. · Estrmulo a inovar;ao educacional: este seria um fundo administrado 
pelo MEC e patrocinado pela SEF, com o objetivo de estimular as 
redes de ensino municipal e estadual a adotarem inova96es 
educacionais promissoras direcionadas para as quatro series iniciais 
do ensino fundamenta l; 

0 Programa Nacional , que ficou sob a responsabilidade do MEC, 
teria fortalecida sua fun9ao de supervisao e apoio a educa9ao basica por 
meio de: a) um sistema de avalia9ao nacional, de desempenho do 
sistema escolar, por meio de testes padronizados; b) analise e 
dissemina9ao de inova96es educacionais eficazes; c) gerenciamento de 
informa96es e estatfsticas da educa9ao; d) transferencia de recursos a 
Estados e municfpios com criterios que possibilitassem diminuir as 
desigualdades nos gastos par aluno, de acordo com escola e regiao. 

Quatro componentes englobavam o programa nacional: I) 
avalia9ao educacional , que tinha por objetivo fortalecer a capacidade 
nacional para aplicar avalia96es sistematicas a fim de obter informa96es 
sobre o aproveitamento dos alunos, a eficiencia da escola e a 
produtividade do sistema; II) analise das polfticas, com fun9ao de auxiliar 
a SEF na analise, formula96es e revisao de polfticas; Ill) planejamento e 
gerenciamento nacionais da educayao, que pretendia ajudar a SEF a 
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aumentar sua eficiencia; IV) reformulac;ao dos programas de livros 
didaticos e merenda escolar, que financiaria um estudo alternative para o 
programa nacional de livros didaticos, sendo, tambem, financiado um 
estudo para verificar a relac;ao custo-efetividade do programa nacional. 

A modernizac;ao da gestae educacional e bastante enfatizada, 
englobando capacitac;ao das Secretarias Estaduais de Educac;ao (SEEs) , 
dos Estados envolvidos no Projeto, para gerenciar e arquivar 
informac;oes, reforma administrativa para possibilitar a reduc;ao do numero 
de funcionarios, para que o orc;amento da educac;ao nao seja destinado, 
quase que exclusivamente, a folha de pagamento. Esse componente, 
tambem preve assessoria ao MEC para desenvolver um sistema nacional 
de avaliac;ao e capacitar a FAE (Fundac;ao de Assistencia ao Aluno) para 
melhorar sua eficiencia na distribuic;ao do livro didatico e da merenda 
escolar. 

Antes de firmar os Acordos de Emprestimo com o Brasil, o Banco 
Mundial realizou uma pesquisa (SAR) sobre a educac;ao brasileira, 
especificamente na regiao Nordeste, elaborando, assim, um diagn6stico a 
respeito da situac;ao educacional e explicitando as prioridades que o 
Projeto deveria contemplar para resolver os problemas identificados. No 
proximo item, abordaremos as principais ideias desse Relat6rio Previo de 
Avaliac;ao, realizado pelo Banco Mundial. 

AVALIA<;::AO DA EDUCA<;::AO NA REGIAO NORDESTE DE ACORDO 
COM DIAGNOSTICO DO BANCO MUNDIAL 

0 SAR (1993) afirma que o Brasil possui um dos Indices mais 
baixos de escolarizac;ao do mundo, ameac;ando, assim, o seu crescimento 
economico a Iongo prazo, pois produtividade, inova'c;ao e forc;a de trabalho 
qualificada sao fundamentais numa economia mundial, altamente 
competitiva e em uma economia domestica mais aberta. Com uma forc;a 
de trabalho possuindo uma media de escolarizac;ao basica de 5 anos3

, 

seria diffcil para o Brasil se encaixar na nova ordem mundial. 

Apesar de o Pafs possuir baixo nfvel de escolarizac;ao, o acesso a 
escola das crianc;as de sete a catorze anos era de 92% e, no Nordeste, 
de 90%. Diante desses dados, ve-se que o problema da educac;ao 
brasileira nao era o acesso, mas o rendimento escolar, ja que a 
repetencia era comum no sistema de ensino publico brasileiro. No Pafs, 
para cada ·100 alunos, apenas 20 terminavam as 8 series do Ensino 
Fundamental sem repetencia. No Nordeste, este percentual cafa para 12 
entre 100 alunos. Por este motive, 2/3 das crianc;as no Brasil nao 
completavam o Ensino Fundamental. 
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' Estimava-se que a repetencia custasse ao Estado US$ 2 bilh6es 
por ano, isto e, 30% dos gastos publicos no ensino fundamental. No 
Nordeste, a situat;:ao era mais grave, pois 80% de todas as criant;:as nao 
terminavam a 4a serie , alem de haver diferent;:a entre populat;:ao urbana e 
rural. A urbana completava em media 4,3 anos de escolarizat;:ao, 
enquanto a rural completava 1,7 ano. 

Referindo-se a organizat;:ao e administrat;:ao do ensino 
fundamental , o SAR (1993) enfoca a Reforma Fiscal de 1988, que 
estimulou a municipalizat;:ao dos servit;:os sociais. No Nordeste, os 
municipios respondiam por 45% das matriculas de 1 a a 4a serie , enquanto 
o Estado ficava responsavel por 41 %. Essa descentralizat;:ao, apesar de 
ser aconselhada, alerta o documento, pode ~obrecarregar as Secretarias 
de Educat;:ao por nao saberem administrar, principalmente as Secretarias 
que pertencem a municipios pequenos. 

Com relat;:ao ao financiamento do sistema educacional , o 
documento afirma que a principal fonte era o FNDE (Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educat;:ao) , com ort;:amento anual de US$ 1,5 bilhao, 
proveniente do salario-educat;:ao. "2/3 do salario-educat;:ao, chamados 
'cota estadual ', sao distribuidos automaticamente para os Estados de 
acordo com os recursos por eles gerados. 0 restante 1/3 dos recursos do 
salario-educat;:ao, chamado 'cota federal ', e alocado aos Estados e 
municipios pela SEF (Secretaria de Educat;:ao Fundamental) , com base 
em criterios definidos pelo Ministerio e transferidos aos Estados e 
municipios pelo FNDE" (SAR, 1993, p.15). 

De acordo com o SAR ( 1993), em 1986, o gasto total do Brasil em 
educat;:ao, em todos os niveis, foi de US$ 11 bilhoes. Este valor significou 
23% do gasto social total e 4% do PIB. Com relat;:ao ao ensino 
fundamental , os Estados foram responsaveis por 65% dos gastos 
pubficos, os municipios por 25% e o governo federal por 10%. 

0 SAR ( 1993) tambem a borda a diferent;:a na qualidade, que se 
manifesta de regiao para regiao , entre rede estadual e municipal e nos 
gastos educacionais por aluno. Em 1986, as escolas estaduais brasileiras 
gastaram US$ 144 por aluno, enquanto as municipais gastaram US$ 52. 
Ja nos nove Estados do Nordeste, a media foi de US$ 77 por aluno, para 
US$ 29 gastos pelos municipios por estudante, menos da metade da 
media nacional. 

De acordo com o SAR (1993) , os principais problemas do ensino 
fundamental eram: 

1) A baixa conclusao do Ensino Fundamental: a baixa escolarizat;:ao da 
populat;:ao brasileira foi apontada como a questao mais importante do 
ensino brasileiro, sendo considerado o resultado direto das altas 
taxas de repetencia e evasao neste nivel de ensino. 
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2) Baixa qualidade e pouca eficiencia do ensino publico: cerca de 90% 
dos alunos do ensino fundamental freqUentavam escolas publicas; no 
entanto, sua baixa qualidade era responsavel pelo fracasso escolar 
dos estudantes. Cerca de 70% do total de matrfculas do Ensino 
Fundamental estavam concentradas nas quatro primeiras series. 
Sendo assim, um aluno que deveria custar US$ 250, custava ao 
Poder Publico US$ 5.500 , para concluir o Ensino Fundamental. 

3) Gestao e governan9a ineficientes: as varia96es na qualidade das 
escolas brasileiras ocorriam porque o MEC nao assumiu o "papel 
legftimo no estabelecimento de normas nacionais e na redistribui9ao 
dos gastos educacionais a fim de possibilitar que os municfpios e 
Estados, de diferentes nfveis de renda, alcancem padroes mfnimos de 
qualidade" (SAR, 1993, p.18) . Municfpios e Estados ainda nao 
possufam mecanismos para a coordena9ao do planejamento ffsico, o 
que resultava em salas de aula excessivas em algumas areas e 
defasagem em outras. 0 documento ainda destaca a permanencia , 
no sistema educacional , do clientelismo e do nepotismo em vez de 
competencia e da necessidade. 

4) lneficiencia e/ou inadequa9ao dos gastos no ensino fundamental: os 
maiores dispendios da educa9ao estavam nas elevadas folhas de 
pagamento, devido ao excesso de pessoal. Junta-se a isto o baixo 
investimento do Pafs em educa9ao, uma vez que a America Latina 
investia 4,24% do PIB em educa9ao, enquanto o Brasil 4%. Com 
pouco recurso , o salario dos professores e dos funcionarios 
administrativos nao eram atrativos para pessoas qualificadas e 
competentes , alem de o dinheiro disponfvel ser insuficiente para livros 
e necessidades ffsicas de manuten9ao da escola. Em muitos 
municfpios do Nordeste, o salario de um professor nao chegava a 
US$ 20 por mes, aspecto que fazia com que quase metade dos 
professores da regiao, de escolas municipais, nao tivessem 
completado o ensino basico. 

5) Falta de livro e material didatico: a distribui9ao do livro didatico era 
centralizada no governo federal, sendo administrado pelo PNLD 
(Programa Nacional do Livro Didatico) , com a supervisao da FAE 
(Funda9ao de Assistencia ao Estudante) , que tambem era 
responsavel pelo Programa da Merenda Escolar. Estudos realizados 
demonstraram que a quantidade de livros distribufdos era insuficiente, 
pais os que foram distribufdos em 1992, pela FAE, nao alcan9aram 
10% da necessidade estimada. Verificou-se tambem que os materia is 
de leitura suplementar eram escassos ou nao existiam. 

6) lmpropriedade das estrategias de ensino e a "cultura da repetencia ": 
os professores no Brasil costumam classificar os alunos como "bons" 
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e "ruins". Esses professores n2l0 desenvolvem estrategias que levem 
as criant;:as a superarem suas dificuldades de aprendizagem. As 
principais prejudicadas sao as criant;:as da camada popular, pois 
estudos mostraram que, na 1a serie, eram esses alunos os que mais 
repetiam e tambem os que mais apresentavam defasagem 
idade/serie. 

Segundo o SAR, o papel e a estrategia de cooperat;:ao do Banco 
no Brasil "sao de apoiar polfticas e investimentos que encorajarao o 
crescimento economico e o desenvolvimento social num contexto de 
estabilidade macroeconomica" (SAR, 1993, p.25). De acordo com este 
documento, os programas de emprestimo priorizavam os setores sociais 
no Brasil porque o pafs investiu pouco em recurso humano no passado. 0 
seu baixo nfvel de escolarizat;:ao foi um empecilho para o 
desenvolvimento economico a Iongo prazo, contribuindo para uma 
desigual distribuit;:ao de renda, ameat;:ando, assim, "uma sociedade 
estavel e democratica". Ja o desenvolvimento economico, de acordo com 
documentos do Banco Mundial, seria alcant;:ado por meio da educat;:ao, 
daf sua relevancia para os pafses em desenvolvimento. 

A estrategia para o Brasil, em todos os nfveis, segundo o SAR 
(1993), enfatizava o aumento na eficiencia dos gastos publicos. Ja nos 
setores sociais, a enfase recafa na escolha da populat;:ao alvo e 
abrangencia da prestat;:ao de servit;:o aos pobres. 

A polftica do Banco para o Ensino Fundamental utilizava uma 
estrategia dupla a) investir em regi6es brasileiras onde existam maiores 
problemas com a qualidade educacional; b) apoiar a criat;:ao e avaliat;:ao 
de novas estrategias para a melhoria do ensino fundamental e que 
pudessem ser estendidas para as demais regioes do Brasil. 

A escolha da regiao Nordeste ocorreu devido a prioridade 
estabelecida pelo Banco para as regi6es que apresentavam maiores 
dificuldades, pois os recursos humanos eram pouco desenvolvidos e o 
sistema educacional apresentava varios problemas. 

A execut;:ao do Projeto seria feita, na maior parte, pelas 
Secretarias Estaduais de Educat;:ao do Nordeste. No entanto, as escolas 
municipais seriam inclufdas nos investimentos do Projeto, no 
fornecimento de livro didatico, no treinamento de professores e na 
construt;:ao e reforma de escolas, ja que a rede municipal respondia por 
grande parte das matrfculas de 1a a 4a serie na regiao e, geralmente, 
apresentava as piores condit;:6es. 

lntegrando a preparat;:ao do Projeto, Pianos de lnvestimentos 
quinquenais "integrados" foram solicitados pelo MEC aos Estados, os 
quais deveriam identificar, urgentemente, os investimentos estadual e 
municipal. Consta no documento que os Estados participantes do Projeto 
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dt::veriam fornecer as Secretarias Municipais de Educa9ao assistencia 
tecnica, para que pudessem melhorar a eficiencia gerencial. 

De acordo com o SAR, esse Projeto foi elaborado conjuntamente 
pelo MEC (SEF) e pelas SEEs dos Estados com a assistencia do Banco. 
Foi preparada uma equipe coordenada pela SEF, a qual contou com 
profissionais experientes e apoio do MEC. Esta equipe: 

I) definiu o ambito do Projeto e os objetivos de acordo com estrategias globais do 
Governo para o ensino basico; II) coordenou trabalho realizado por outras 
instituit;:oes nacionais (INEP, FAE, etc.); e Ill) supervisionou a preparat;:ao do 
Projeto em nivel estadual, incluindo o desenvolvimento de informat;:6es 
estatisticas relevantes, disseminat;:ao de normas para a preparat;:ao de pianos de 
investimentos estaduais e a contratagao de consultores para assistir os estados 
na preparagao das suas auditorias administrativas, pianos operacionais e dos 
investimentos (SAR, 1993, p.66 e 67). 

Essa citayao mostra-nos um Projeto bem planejado, contando 
com a participayao tanto do Ministerio da Educayao quanta dos Estados 
envolvidos e de 6rgaos ligados ao Governo que dispoe de certo prestfgio 
no desempenho de suas funyoes como o INEP, por exemplo. Todavia, 
sua execu9ao evidenciou a falta de articulayao entre os envolvidos na 
elaborayao do Projeto Nordeste. 

A responsabilidade da coordenayao global do Projeto no ambito 
nacional ficou com a Secretaria do Ensino Fundamental que, por sua vez, 
manteria uma Unidade Nacional Encarregada do Suporte ao Projeto, 
UNESP, considerada condi9ao de efetivayao do Projeto. Os recursos para 
esta Unidade viriam do componente nacional do Projeto4 

Na esfera estadual, a coordena9ao do Projeto seria feita pela 
UEESP (Unidade Estadual Encarregada do Suporte ao Projeto), que seria 
estabelecida em cada SEE, possuindo estrutura e fun9ao semelhantes a 
UNESP. Seu estabelecimento formal pelo Estado seria considerado como 
condi9ao de efetiva9ao. 

Segundo o Banco, os riscos do Projeto estavam relacionados as 
mudanyas, em 1995, dos governos estaduais que poderiam levar a falta 
de comprometimento dos Estados em continuarem com as reformas 
acordadas para melhorarem a qualidade e a eqUidade do ensino e a 
implementa9ao inadequada dos outros componentes (racionalizayao da 
gestao, distribui9ao de material de ensino, treinamento de professores e 
diretores, melhoria das instala96es escolares, estfmulo a inovayao 
educacional) em nfvel estadual , em funyao da fragilidade da capacidade 
administrativa. 

Da perspectiva do SAR, a falta de qualidade e um entrave para o 
sistema educacional brasileiro, uma vez que a repetencia, alem de 
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possuir elevado custo, traz senas consequencias para o aluno, como 
baixa auto-estima, pois , depois de sucessivas reprova<;6es , este se acha 
incapaz e abandona a escola , gerando a evasao escolar. 

Para o Projeto , a eficiencia no sistema administrative 
representava urn meio fundamental para o financiamento da educa<;ao, 
uma vez que os recursos bern empregados possibilitariam as SEEs e 
SMEs continuarem investindo na educa<;ao, mesmo depois de sua 
finaliza<;ao, sem que isso exigisse grande contingente de recurso . 

0 investimento em material pedag6gico, principalmente livro 
didatico, significava, no documento, urn meio eficiente para aumentar a 
aprend izagem, pois os recursos didaticos sao instrumentos fundamentais 
para o trabalho do professor em sala de aula, por possibilitar aos alunos 
experiencias que coniplementam as atividades em aula. 

0 SAR aponta a inexistencia ou insuficiencia de materiais 
didaticos nas escolas do Nordeste, ressaltando, assim, a necessidade de 
investir neles. Urn outro problema citado foi a rna forma<;ao dos 
professores. Muitos desses profissionais do ensino fundamental na regiao 
nao haviam conclufdo este nfvel de ensino. 

A avalia<;ao da concretiza<;ao das AMETs (Metas Anuais de 
Eficiencia Gerencial) pelos Estados seria realizada pelo MEC que, com 
base nela , determinaria os Estados elegfveis para o componente Rede 
Fisica, para o ano seguinte. De acordo com relat6rio do MEC (2000) , as 
AMETs nao influenciaram no desenvolvimento do Projeto, pois, nos tres 
anos iniciais, todos os Estados afirmaram estar alcan<;ando as metas 
propostas; no entanto, os dados que forneceram nao foram obtidos por 
censo oficial. Elas nao foram utilizadas pelo Banco e pelo MEC, todavia 
nao foram eliminadas do Projeto com a revisao em 1996. A nao utiliza<;ao 
das AMETs pode estar associada a Lei Complementar numero 82, de 27 
de mar<;o de 1995, Lei Camata, que obriga a redu<;ao de despesas com 
pessoal a nao mais que 60% da receita adquirida de cada 6rgao. Com a 
substitui<;ao e revoga<;ao dessa Lei pela de numero 96, de 31 de maio de 
1999, fo i determinada a suspensao de verbas para Estados ou Municfpios 
que excedessem esse valor. 

A exigencia do cumprimento das AMETs esta associada a 
libera<;ao de verbas para o componente rede ffsica , o qual receberia maior 
quantidade de recursos . 0 Estado que nao alcan<;asse a AMET 
estabelecida no ano anterior, nao seria elegfvel para receber os recursos 
desse componente para o ano seguinte , sendo redirecionado para outro 
Estado mais eficiente. 

0 SAR (1993) estabelece que cerca de 60% dos recursos para 
reforma e constru<;ao de escolas deveriam ser destinados para a rede 
municipal e 40% para a estadual, sendo proporcional ao numero de 
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matrfculas. Segundo relat6rio do MEC (2000), na distribui~ao dos 
recursos, esse percentual foi invertido. 

De acordo com o SAR (1993) , o sistema de ensino municipal do 
Nordeste, principalmente o rural , nao dispunha de recursos para atrair 
professores qualificados; no entanto, o Projeto nao priorizou a 
capacita~ao dos professores, nem questionou sua remunera~ao. 

Com rela~ao a aquisi~ao , existem discrepancias entre as normas 
do Banco e leis estaduais de varies Estados. 0 Tribunal de Contas, por 
meio de uma diretriz, 

manteve a posi<;:ao de que as normas de aquisi<;:ao do Banco deveriam 
prevalecer sabre as leis estaduais para aquisi<;:6es durante a dura<;:ao de projetos 
financiados pelo Banco ( ... ). Foi acordado durante as negocia<;:6es que os 
documentos padr6es para licita<;:ao aceitaveis ao Banco serao utilizados para a 
aquisi<;:ao de servi<;:os , bens e materia is educativos do Projeto (SAR, 1993, p.58). 

Esta afirma~ao e ilustrativa do consentimento da elite brasileira as 
exigencias do Banco Mundial, ou seja, esta agencia multilateral possui 
suas normas que nao sao adaptadas aos pafses onde sao colocadas em 
pratica e, no caso do Brasil , podemos inferir, a partir desta afirma~ao , que 
sao aceitas sem discuti-las ou sem questiona-las. 

Com base no exposto, podemos constatar que o Projeto Nordeste 
teve a analise realizada pelos dois SARs, sabre a situa~ao educacional da 
regiao Nordeste, como orientadora da elabora~ao deste Projeto. Em 
outras palavras, esses documentos sao a base do Projeto Nordeste, alem 
de terem orientado os Acordos de Emprestimo, que sao dois documentos 
assinados entre a Republica Federativa do Brasil e o BIRD, que firmou o 
emprestimo feito por esta Agencia Multilateral ao Projeto Nordeste. 

Por fim , podemos afirmar que o objetivo do Projeto Nordeste 
contemplou as diretrizes educacionais do Banco Mundial , direcionadas 
para os pafses em desenvolvimento. Sao elas: enfase na gestae 
educacional , acesso, qualidade do ensino, prioridade para o ensino 
fundamental, sobretudo para as quatro series iniciais. Todos esses 
aspectos sao fundamentais na rela~ao custo-beneffcio e na ideia de 
retorno social, em detrimento de valores ligados a cidadania e ao 
processo ensino/aprendizagem. A partir da apresenta~ao do Projeto 
Nordeste inferimos a magnitude da participa~ao do Banco Mundial na 
defini~ao da polftica educacional brasileira. 

Recebido em: 09/10/2001 

Aprovado em: 28/11 /2001 
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NOT AS 

Este relat6rio e considerado documento original do Projeto, tendo sido elaborado por missoes do 
Banco Mundial. em que e fe ita uma breve anal ise econ6mica e politica da regiao e urn estudo sobre 
a educayao no Nordeste. Nele encontramos a estrutura do Projeto como objetivo, metas e 
componentes. entre outros. 

"0 Projeto Nordeste tinanciou aproximadamente 90% da preparayao e aplicayil.O dos exames do 
SAEB. em 1995 e 1997" (ME C. 200. p.l 09). 

Na Colombia. esta media e de 7 anos. no Uruguai de 8 anos, na Argentina de 9 anos (fonte: 
· Relat6rio sobre o Desenvolvimento humano no Brasi L 1996. Brasilia: PNUDIIPEA, 1996. 

Ap6s a revisiio do Projeto Nordeste em 1996, a SEF tornou-se o 6rgao gestor do Projeto e foi criada 
a Diretoria Geral do Projeto Nordeste (DGPN) que ficou responsavel pela coordena9il0 centraL 
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