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As atividades profissionais de In-
formática tiveram ińıcio no Brasil na
década de 50, quando foram importa-
dos os primeiros computadores, aque-
les que funcionavam a válvulas.

Nos anos 60, a uti-
lização destes equipamentos expandiu-
se, tendo sua programação, notada-
mente voltada para fins administra-
tivos e cient́ıficos, ficado a cargo de
profissionais com formação em áreas
tão diversas como Engenharia, Econo-
mia, Administração e Ciências Exatas.
Como naquela época ainda não havia
no Páıs cursos formais de Informática,
estes profissionais, os fundadores da
área, adquiriram competência técnica
diretamente do exerćıcio profissional e
pelo autodidatismo.

Na década de 70, a Informática
brasileira consolidou-se, atingindo um
patamar de grande importância em
seu desenvolvimento com a definição,

pelo Congresso Nacional, de uma
poĺıtica industrial para o setor, e do
ponto de vista profissional, com a
criação dos primeiros cursos superi-
ores na área. A pós-graduação havia
começado um pouco antes, em 1968,
na PUC-Rio, onde um bom número
dos professores hoje atuantes nos de-
partamentos de Computação de nossas
universidades fizeram seus mestrados
ou doutorados.

Nas duas últimas décadas, o advento
dos microcomputadores, seu rápido
barateamento, a consequente descen-
tralização dos sistemas de informação,
a criação da Internet, contribúıram
para uma forte disseminação do uso do
computador nas mais diferentes áreas
das atividades humanas, ensejando
a descoberta de novas aplicações, e
com isto incentivando o surgimento
de profissionais com formação multi-
disciplinar e de variados perfis. A



área então expandiu-se muito rapida-
mente, grande parte devido ao seu pe-
culiar fasćınio que naturalmente ex-
erce sobre muitos, e também pelas pos-
sibilidades de pleno emprego, boa re-
muneração e oportunidades favoráveis
ao empreendedorismo, mesmo nos fre-
quentes peŕıodos de crise econômica
vividos no Páıs.

Hoje atuam no mercado brasileiro de
Informática milhares de profissionais
com os mais diversos perfis, formação,
ńıvel e competência profissional, aten-
dendo a demanda da sociedade em
uma ampla gama de serviços, desde
os mais sofisticados e de alta tecnolo-
gia, como os ligados a automação e
controle industrial, até os mais sim-
ples como pequenos sistemas de cont-
role de empréstimos de fitas em v́ıdeo-
locadoras.

Diferentemente de outras áreas do
conhecimento humano, a Informática
permeia de forma profunda quase to-
das as áreas existentes. Para re-
solver problemas com ńıvel adequado
de qualidade, além dos conhecimen-
tos técnicos de Informática, o profis-
sional deve possuir competência nas
áreas da aplicação espećıfica, sejam
elas de engenharia, medicina, adminis-
tração, música, etc. Se no ińıcio a mul-
tidisciplinaridade da formação profis-
sional era uma consequência direta da
inexistência de cursos com formação

espećıfica, hoje é uma exigência para
atender a demanda da sociedade por
aplicacões novas e cada mais sofisti-
cadas. E multidisciplinaridade se con-
strói sobre as bases fertéis da liberdade
de atuação profissional.

Os precursores dos atuais sistemas
de fiscalização de atividades profis-
sionais, isto é, dos conselhos de
profissão, datam por volta do ano
1260. Durante séculos, estas in-
stituições se legitimaram perante a
sociedade oferecendo-lhe responsabil-
idades, como, por exemplo, garantia
de qualidade de bens e serviços, e re-
cebendo em retorno privilégios como
reserva de mercado de trabalho. De
uma forma geral, os objetivos básicos
destas instituições foram: definição do
perfil profissional; controle de quali-
dade do serviço ou produto e reserva
de mercado de trabalho.

Os conselhos de profissões atuais são
fundamentalmente órgãos de proteção
da sociedade em sua interação com
profissionais especializados. Sua ex-
istência é justificada com o argumento
de que, entre outros, o relacionamento
entre o cidadão comum e profission-
ais altamente especializados é bas-
tante desigual, principalmente devido
à complexidade do acervo do conhec-
imento de cada área. Estas dificul-
dades revelam-se claramente quando
ocorrem disputas, onde, por exemplo,



são necessários questionamentos e ar-
guições.

Assim, os conselhos, ao contrário
do que se pode imaginar, não devem
ser vistos como instrumentos de de-
fesa e proteção do profissional, nem
mesmo pelo próprio profissional. Não
é sem razão que as denominações se-
jam “Conselho de Medicina”, e não
“Conselho dos Médicos”, “Conselho de
Engenharia”, e não “Conselho dos En-
genheiros”, etc.

Em certas áreas profissionais, a ne-
cessidade dos conselhos e sua im-
portância encontram forte justificati-
vas, mas, para a Informática, dada
as suas particularidades, a saudável
liberdade de exerćıcio da profissão, que
comprovadamente tem trazido muitos
benef́ıcios para a sociedade, e que,
frequentemente, os serviços de in-
formática redundam em produtos, são
desejáveis mecanismos mais moder-
nos de proteção da sociedade contra
a atuação do mau profissional. Con-
trole de qualidade dos produtos de-
senvolvidos poderia ser bastante apro-
priado para este fim. O próprio
Código de Defesa do Consumidor ofer-
ece também dispositivos e procedi-
mentos necessários.

A Informática aproxima-se dos seus
50 anos de incontestável sucesso, que
foi alcançado em regime de plena liber-
dade de trabalho. A profissão, em

praticamente todo o mundo, continua
sendo exercida livremente, dela par-
ticipando todo o tipo de perfil profis-
sional. Para a maior parte dos profis-
sionais, cuja competência lhe garante a
manutenção do emprego, do contrato
de prestação de serviço e boa remu-
neração, tudo isto é muito saudável,
porque, no mı́nimo, diversifica as
oportunidades.

A sociedade, mesmo sem dispor de
qualquer tipo de regulamentação espe-
cial para a área de Informática, soube,
até agora, proteger-se da atuação do
mau profissional.
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