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Resumo: Este estudo investiga o impacto da inteligência artificial (IA) na 
sociedade contemporânea, abordando aspectos como mudanças no mercado 
de trabalho, questões éticas e de governança, inovação tecnológica, percepção 
pública e representações na mídia. Utilizando uma metodologia mista que 
combina análise de dados secundários, estudos de caso, revisão de literatura e 
pesquisa de opinião, os resultados destacam a transformação significativa causada 
pela IA em diversos setores. A pesquisa enfatiza a necessidade de requalificação 
da força de trabalho, princípios éticos claros e regulamentação adequada para 
garantir o desenvolvimento responsável e sustentável da IA. Conclui-se que uma 
abordagem integrada e multidisciplinar é essencial para maximizar os benefícios e 
minimizar os riscos associados à IA promovendo uma tecnologia inclusiva e ética.
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Abstract: This study investigates the impact of artificial intelligence (AI) on 
contemporary society, addressing aspects such as labor market changes, ethical 
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and governance issues, technological innovation, public perception, and media 
representations. Using a mixed methodology that combines secondary data 
analysis, case studies, literature review, and opinion surveys, the results highlight 
the significant transformation caused by AI in various sectors. The research 
emphasizes the need for workforce retraining, clear ethical principles, and 
appropriate regulation to ensure responsible and sustainable AI development. 
It concludes that an integrated and multidisciplinary approach is essential to 
maximize the benefits and minimize the risks associated with AI, promoting 
inclusive and ethical technology.

Keywords: artificial intelligence, social impact, ethics, technological innovation, 
labor market, governance.

Introdução

Contextualização do tema

A inteligência artificial (IA) tem se tornado um dos principais 
motores de transformação na sociedade contemporânea, influenciando 
diversos setores, desde a indústria até os serviços e o cotidiano das pessoas. 
Segundo Russell e Norvig (2010), a IA é a ciência e a engenharia de 
criar máquinas inteligentes, especialmente programas de computador 
inteligentes, capazes de realizar tarefas que, quando realizadas por seres 
humanos, requerem inteligência. Este campo de estudo tem evoluído 
rapidamente, impulsionado por avanços em algoritmos de aprendizado de 
máquina, poder de processamento computacional e a disponibilidade de 
grandes volumes de dados.

Bostrom (2014) destaca que a IA tem o potencial de trazer 
benefícios significativos para a humanidade, como a melhoria da eficiência 
em processos industriais, avanços na medicina e na pesquisa científica, 
além de possibilitar novas formas de entretenimento e comunicação. No 
entanto, ele também alerta para os riscos associados ao desenvolvimento 
descontrolado da IA incluindo questões éticas e de segurança que podem 
surgir à medida que essas tecnologias se tornam mais sofisticadas e 
autônomas.

O impacto da IA no mercado de trabalho é um dos aspectos mais 
discutidos na literatura. Brynjolfsson e McAfee (2014) argumentam 
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que a automação de tarefas rotineiras e a implementação de sistemas 
inteligentes podem levar a uma significativa redistribuição dos empregos, 
potencialmente agravando a desigualdade social. Eles apontam que, 
enquanto algumas profissões podem desaparecer, outras novas surgirão, 
exigindo dos trabalhadores habilidades diferentes e uma maior capacidade 
de adaptação.

Além dos aspectos econômicos, a IA também levanta importantes 
questões éticas. Floridi e Cowls (2019) afirmam que o desenvolvimento de 
sistemas de IA deve ser guiado por princípios éticos sólidos para garantir 
que essas tecnologias sejam usadas de maneira justa e responsável. Eles 
propõem um framework ético que inclui princípios como a beneficência, 
não maleficência, autonomia e justiça, visando orientar a criação e 
implementação de IA de forma a maximizar os benefícios e minimizar os 
danos.

Em síntese, a inteligência artificial está remodelando a sociedade 
contemporânea de maneiras profundas e complexas. É imperativo 
que o desenvolvimento e a implementação dessas tecnologias sejam 
acompanhados por uma reflexão ética e por políticas públicas que 
promovam uma transição justa e inclusiva. A pesquisa contínua e o debate 
interdisciplinar são essenciais para entender plenamente o impacto da 
IA e para orientar seu desenvolvimento de maneira que beneficie toda a 
humanidade.

Justificativa

A pesquisa sobre o impacto da inteligência artificial (IA) na 
sociedade contemporânea é de extrema relevância devido à rápida expansão 
e integração dessas tecnologias em diversos aspectos da vida cotidiana, 
econômica e social. A IA está transformando a forma como trabalhamos, nos 
comunicamos e tomamos decisões, trazendo tanto oportunidades quanto 
desafios que precisam ser cuidadosamente analisados e compreendidos.

Uma das principais justificativas para este estudo é a necessidade 
de entender os efeitos da IA no mercado de trabalho. De acordo com 
Brynjolfsson e McAfee (2014), a automação de tarefas e a implementação 
de sistemas inteligentes estão provocando uma significativa redistribuição 
de empregos, com implicações profundas para a estrutura social e 
econômica. Este fenômeno pode agravar a desigualdade social, se não 
forem adotadas políticas adequadas para mitigar os impactos negativos 
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e promover a requalificação da força de trabalho. Compreender esses 
processos é essencial para o desenvolvimento de estratégias que possam 
maximizar os benefícios da IA enquanto minimizam seus riscos.

Além disso, a IA levanta importantes questões éticas e de 
governança. Floridi e Cowls (2019) enfatizam que o desenvolvimento de 
sistemas de IA deve ser guiado por princípios éticos sólidos para garantir 
que essas tecnologias sejam usadas de maneira justa e responsável. A falta 
de regulamentação e padrões éticos claros pode resultar em uso indevido da 
IA, com consequências adversas para a privacidade, segurança e equidade. 
Este estudo busca contribuir para o debate sobre a criação de frameworks 
éticos e políticas públicas que assegurem o uso benéfico e seguro da IA.

Outra justificativa importante é a contribuição da IA para a inovação 
e a competitividade econômica. A IA tem o potencial de impulsionar a 
produtividade, promover avanços tecnológicos e criar novas oportunidades 
de negócios. No entanto, para aproveitar plenamente esses benefícios, 
é crucial entender as condições necessárias para a adoção eficaz da IA 
nas diferentes indústrias e setores. Pesquisas como a de Bostrom (2014) 
destacam a necessidade de uma abordagem equilibrada que considere 
tanto os benefícios quanto os riscos associados ao desenvolvimento de 
tecnologias de IA avançadas.

Finalmente, a investigação sobre o impacto da IA é fundamental 
para informar a sociedade e os tomadores de decisão sobre as mudanças 
em curso e as possíveis direções futuras. A compreensão aprofundada 
dos impactos sociais, econômicos e éticos da IA permite a criação de 
políticas e estratégias mais informadas e eficazes, que possam orientar o 
desenvolvimento tecnológico de maneira a promover o bem-estar geral e 
reduzir as desigualdades.

Portanto, esta pesquisa é justificada pela necessidade urgente de 
compreender e gerenciar os impactos multifacetados da inteligência 
artificial na sociedade contemporânea, visando maximizar seus benefícios 
e mitigar seus riscos.

Delimitação do problema

A inteligência artificial (IA) é uma tecnologia emergente que tem 
o potencial de transformar profundamente vários aspectos da sociedade 
contemporânea. No entanto, seu impacto é multifacetado e abrange 
diversas áreas, o que torna necessário delimitar o problema para uma 
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análise mais focalizada e eficaz. Esta pesquisa se concentra em investigar 
três principais dimensões do impacto da IA: o mercado de trabalho, a ética 
e governança, e a inovação tecnológica.

Primeiramente, a pesquisa aborda o impacto da IA no mercado de 
trabalho, especificamente como a automação de tarefas e a implementação 
de sistemas inteligentes estão influenciando a empregabilidade e a estrutura 
ocupacional. Estudos indicam que a IA pode levar à substituição de 
tarefas rotineiras, resultando em desemprego estrutural e deslocamento de 
trabalhadores. Brynjolfsson e McAfee (2014) discutem que, embora novas 
oportunidades possam surgir, a transição para novos tipos de emprego 
pode não ser uniforme, exacerbando a desigualdade social e econômica. 
Portanto, a pesquisa se delimita a analisar quais setores são mais vulneráveis 
à automação e quais habilidades serão mais demandadas no futuro.

Em segundo lugar, a pesquisa examina as questões éticas e de 
governança associadas ao desenvolvimento e implementação da IA. Floridi 
e Cowls (2019) destacam que a ausência de diretrizes éticas claras pode 
resultar em consequências adversas, como discriminação algorítmica, 
violações de privacidade e falta de transparência. Esta investigação se 
concentra em identificar os principais dilemas éticos que emergem do uso 
da IA e em avaliar as atuais políticas de governança que buscam mitigar 
esses riscos. A análise se limita a discutir frameworks éticos existentes e a 
propor recomendações para um desenvolvimento responsável da IA.

Por último, a pesquisa delimita-se a explorar a relação entre IA e 
inovação tecnológica, considerando como a IA está impulsionando novos 
avanços e oportunidades em diferentes indústrias. Embora a IA seja vista 
como uma alavanca para a competitividade econômica e o progresso 
tecnológico, é essencial entender os desafios que as empresas enfrentam na 
adoção e integração dessas tecnologias. Estudos como o de Bostrom (2014) 
sugerem que a capacidade de uma organização em se adaptar às mudanças 
tecnológicas depende de fatores como investimento em infraestrutura 
digital e desenvolvimento de habilidades técnicas.

Ao delimitar o problema nestas três áreas específicas, a pesquisa 
pretende fornecer uma análise aprofundada e bem estruturada sobre os 
impactos da IA na sociedade contemporânea. Isso permitirá não apenas 
uma melhor compreensão dos desafios e oportunidades associados à IA, 
mas também contribuirá para a formulação de políticas e estratégias que 
possam orientar um desenvolvimento tecnológico sustentável e inclusivo.



48  Revista Amor Mundi, Santo Ângelo, v. 5, n. 5, p. 43-58, 2024.

Objetivo geral

Compreender de forma abrangente e integrada os impactos da 
inteligência artificial na sociedade contemporânea, fornecendo elementos 
que possam orientar políticas e práticas no uso dessa tecnologia.

Objetivos específicos

• Investigar o impacto da IA no mercado de trabalho, identificando 
as áreas mais suscetíveis à automação e analisando as mudanças na 
estrutura ocupacional.

• Avaliar os dilemas éticos associados ao desenvolvimento e 
implementação da IA considerando questões como privacidade, 
discriminação algorítmica e transparência.

• Analisar como a IA está promovendo inovações tecnológicas em 
diferentes setores industriais, identificando os fatores que facilitam 
ou dificultam a adoção dessas tecnologias.

Referencial teórico

Histórico da Inteligência Artificial (IA)

A história da inteligência artificial (IA) remonta ao século XX, 
quando o termo foi cunhado pela primeira vez por John McCarthy em 
1956. Desde então, a IA tem evoluído significativamente, impulsionada 
por avanços em algoritmos, poder computacional e disponibilidade de 
grandes conjuntos de dados.

O início da IA pode ser rastreado até os anos 1940 e 1950, quando 
pesquisadores como Alan Turing começaram a explorar a possibilidade 
de máquinas realizar tarefas que exigem inteligência humana. Turing, em 
1950, propôs o famoso teste de Turing, um critério para determinar se 
uma máquina exibe comportamento inteligente indistinguível de um ser 
humano.

O desenvolvimento de programas de IA começou com o trabalho 
pioneiro de McCarthy, Minsky, Rochester e Shannon na década de 
1950. McCarthy, em 1956, organizou a conferência de Dartmouth, 
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frequentemente citada como o marco inicial da IA, onde o termo foi 
formalmente introduzido. Minsky e McCarthy também desenvolveram o 
primeiro programa de IA, o Logic Theorist, que podia encontrar provas 
matemáticas.

Nos anos 1960 e 1970, houve avanços significativos em áreas como 
redes neurais e sistemas especialistas. Em 1969, Minsky e Papert publicaram 
“Perceptrons”, um estudo crítico sobre as limitações das redes neurais. 
Apesar disso, as redes neurais foram revigoradas nas décadas seguintes com 
o desenvolvimento de novos algoritmos e técnicas de aprendizado.

Na década de 1980, houve um foco renovado em sistemas 
especialistas, programas de computador que simulam o conhecimento e a 
habilidade de um especialista humano em um campo específico. Exemplos 
incluem o sistema especialista MYCIN, utilizado para diagnosticar 
doenças infecciosas, e o XCON, um sistema especialista de configuração 
de computadores da Digital Equipment Corporation.

A partir dos anos 1990, avanços em aprendizado de máquina, 
algoritmos genéticos e processamento de linguagem natural começaram 
a moldar o campo da IA moderna. O crescimento da internet e a 
disponibilidade de grandes quantidades de dados impulsionaram o 
desenvolvimento de técnicas de aprendizado de máquina baseadas 
em dados, como redes neurais profundas e algoritmos de aprendizado 
supervisionado e não supervisionado.

Hoje, a inteligência artificial é uma área de pesquisa ativa e expansiva, 
com aplicações em diversos setores, incluindo saúde, finanças, transportes 
e entretenimento. Avanços recentes em IA incluem o reconhecimento de 
imagem avançado, tradução automática e assistentes virtuais como a Siri 
da Apple e o Google Assistant.

Principais avanços e marcos na Inteligência Artificial (IA)

A história da inteligência artificial (IA) está marcada por uma série 
de avanços significativos que moldaram o campo e suas aplicações ao longo 
das décadas. Este tópico aborda alguns dos principais avanços e marcos na 
IA desde o seu surgimento.

Um dos primeiros marcos foi o desenvolvimento do Logic Theorist, 
o primeiro programa de IA, criado por Allen Newell, J.C. Shaw e Herbert 
A. Simon em 1956. O Logic Theorist foi capaz de encontrar provas 
matemáticas automáticas, demonstrando que máquinas podiam realizar 
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tarefas intelectuais.
Nos anos 1960, a IA viu o surgimento dos sistemas especialistas, 

programas de computador que simbolizavam o conhecimento e a habilidade 
de especialistas humanos em um domínio específico. Um exemplo notável 
foi o MYCIN, desenvolvido por Edward Shortliffe em 1974, um sistema 
especialista para diagnosticar doenças infecciosas.

Durante os anos 1980, houve um crescimento substancial em redes 
neurais artificiais, que haviam sido inicialmente desenvolvidas na década 
de 1950. Em 1989, Yann LeCun e seus colegas introduziram o modelo 
LeNet-5, um dos primeiros sistemas de aprendizado profundo usado para 
reconhecimento de padrões em imagens.

Na década de 1990, os avanços em aprendizado de máquina 
foram impulsionados pelo aumento da capacidade computacional e pela 
disponibilidade de grandes quantidades de dados. Um marco importante 
foi o desenvolvimento de algoritmos de aprendizado de máquina baseados 
em árvores de decisão e redes neurais artificiais.

Nos anos 2000, o campo de IA experimentou um renascimento, 
com avanços significativos em aprendizado profundo. Em 2012, Alex 
Krizhevsky, Ilya Sutskever e Geoffrey Hinton usaram uma rede neural 
convolucional (CNN), conhecida como AlexNet, para vencer o desafio 
ImageNet, marcando um marco importante no reconhecimento de 
imagem.

Recentemente, o desenvolvimento de sistemas de IA baseados 
em aprendizado profundo tem levado a avanços notáveis em áreas como 
processamento de linguagem natural, tradução automática, veículos 
autônomos e assistentes virtuais.

Em síntese, a IA evoluiu significativamente desde seus primórdios, 
passando por várias etapas de desenvolvimento que culminaram em avanços 
impressionantes em aprendizado de máquina e aprendizado profundo. 
Esses avanços continuam a moldar a IA como uma ferramenta poderosa 
com amplas aplicações potenciais em diferentes setores da sociedade.

Teorias e conceitos fundamentais

A inteligência artificial (IA) é fundamentada por diversas teorias 
e conceitos que permitem o desenvolvimento e a compreensão de suas 
capacidades. Entre os principais, destacam-se:
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• Aprendizado de Máquina: O aprendizado de máquina é uma 
área central da IA, focada no desenvolvimento de algoritmos que 
permitem aos sistemas aprenderem a partir dos dados. Um dos 
conceitos fundamentais é o de redes neurais, que foram modeladas 
inicialmente por McCulloch e Pitts em 1943. Posteriormente, o 
conceito foi desenvolvido por Frank Rosenblatt com o perceptron 
em 1957. Hoje, redes neurais profundas são fundamentais 
em muitas aplicações de aprendizado de máquina, como 
reconhecimento de voz e de imagens (MCCULLOCH; PITTS, 
1943; ROSENBLATT, 1957).

• Lógica e Raciocínio: A lógica é crucial para a construção de 
sistemas de IA que podem raciocinar e tomar decisões. A lógica 
matemática e a teoria dos conjuntos são frequentemente aplicadas 
em sistemas de IA baseados em regras. O trabalho de McCarthy e 
Hayes em 1969 sobre o cálculo temporal é um exemplo de como a 
lógica formal pode ser aplicada na representação do conhecimento 
(MCCARTHY; HAYES, 1969).

• Agentes Inteligentes e Sistemas Multiagentes: Um agente 
inteligente é uma entidade autônoma capaz de perceber seu 
ambiente e agir de maneira a atingir seus objetivos. O conceito 
de agentes foi formalizado por Jennings em 1995, sendo 
amplamente utilizado em sistemas multiagentes, que consistem em 
múltiplos agentes interagindo para resolver problemas complexos 
(JENNINGS, 1995).

• Linguagem Natural e Processamento de Linguagem Natural 
(PLN): O PLN envolve o desenvolvimento de técnicas para a 
interação entre computadores e humanos por meio de linguagem 
natural. Um marco importante foi a introdução do algoritmo de 
transformação de algoritmo de transformação em

Estudos anteriores sobre o impacto social da Inteligência Artificial 
(IA)

Nos últimos anos, diversos estudos têm explorado os impactos 
sociais da inteligência artificial (IA), abordando suas consequências em 
diferentes aspectos da sociedade contemporânea. Esses estudos têm 
proporcionado uma compreensão mais profunda dos efeitos da IA, tanto 
positivos quanto negativos.
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Erik Brynjolfsson e Andrew McAfee, em seu livro The Second 
Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies 
(2014), discutem como a automação e a IA estão transformando o mercado 
de trabalho. Eles alertam para o potencial de desigualdade econômica 
exacerbada pela substituição de empregos por tecnologias automatizadas, 
enquanto destacam a necessidade de adaptação e requalificação da força de 
trabalho.

Floridi e Cowls (2019) propõem um framework ético para o uso da 
IA na sociedade. Em seu artigo, “A Unified Framework of Five Principles 
for AI in Society”, eles apresentam princípios fundamentais como a 
beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e explicabilidade. Esses 
princípios visam guiar o desenvolvimento e a implementação ética de 
sistemas de IA, minimizando potenciais danos e maximizando benefícios 
sociais.

Outro estudo relevante é o trabalho de Luciano Floridi, que 
examina os desafios éticos e sociais colocados pelo desenvolvimento da IA. 
Em “The Fourth Revolution: How the Infosphere is Reshaping Human 
Reality” (2014), Floridi argumenta que a IA não apenas transformará a 
economia e o mercado de trabalho, mas também terá impactos profundos 
na identidade humana, na privacidade e na governança global.

Além disso, estudos como os de Bostrom (2014) sobre 
superinteligência e os riscos existenciais associados ao desenvolvimento 
de IA avançada alertam para os possíveis cenários futuros onde máquinas 
superinteligentes podem ultrapassar o controle humano, levantando 
questões éticas e de segurança.

Esses estudos anteriores fornecem um panorama abrangente dos 
desafios e oportunidades trazidos pela IA para a sociedade contemporânea, 
enfatizando a importância de políticas públicas informadas e éticas para 
orientar seu desenvolvimento e uso responsável.

Discussão sobre ética e Inteligência Artificial (IA)

A discussão sobre ética na inteligência artificial (IA) tem se 
intensificado à medida que essa tecnologia se torna mais difundida e 
impactante na sociedade. A ética na IA envolve uma série de questões 
complexas relacionadas ao uso responsável, justo e seguro desses sistemas.

Luciano Floridi e Josh Cowls (2019) propuseram um framework 
ético baseado em cinco princípios fundamentais para a IA na sociedade: 
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beneficência, não maleficência, autonomia, justiça e explicabilidade. 
Esses princípios visam garantir que as aplicações de IA sejam projetadas e 
implementadas de maneira a maximizar os benefícios para os indivíduos 
e a sociedade, ao mesmo tempo em que minimizam os riscos e prejuízos 
potenciais.

Floridi (2014) argumenta que a IA não apenas impactará áreas 
como economia e mercado de trabalho, mas também levantará questões 
profundas sobre identidade, privacidade e governança global. Ele defende a 
necessidade de uma abordagem ética robusta para lidar com essas questões 
emergentes, garantindo que o desenvolvimento da IA seja guiado por 
valores humanos e sociais.

O debate sobre ética na IA também aborda preocupações com 
a discriminação algorítmica e a falta de transparência em decisões 
automatizadas. Timnit Gebru e Joy Buolamwini, em seus estudos sobre viés 
algorítmico e reconhecimento facial (GEBRU; BUOLAMWINI, 2018), 
destacam como algoritmos de IA podem perpetuar preconceitos existentes, 
afetando desproporcionalmente grupos minoritários e marginalizados.

Além disso, Bostrom (2014) discute os desafios éticos mais amplos 
associados ao desenvolvimento de IA avançada e superinteligência, 
enfatizando a importância de políticas de segurança robustas e governança 
global para mitigar riscos existenciais.

Portanto, a discussão sobre ética na IA é essencial para garantir 
que essa tecnologia seja desenvolvida e utilizada de maneira responsável, 
respeitando os direitos humanos e promovendo o bem-estar social.

Metodologia

A metodologia adotada nesta pesquisa sobre o impacto da 
inteligência artificial (IA) na sociedade contemporânea é fundamentada 
em abordagens qualitativas e quantitativas para analisar os diversos aspectos 
desse fenômeno complexo.

Para investigar o impacto da IA no mercado de trabalho, adotaremos 
uma metodologia mista, combinando análise de dados secundários sobre 
tendências de automação e deslocamento de empregos, com estudos de caso 
de setores específicos. Esta abordagem é alinhada com as recomendações 
de Brynjolfsson e McAfee (2014), que destacam a importância de métodos 
mistos para capturar a complexidade das mudanças econômicas induzidas 
pela IA.
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No estudo das questões éticas e de governança da IA, utilizaremos 
uma abordagem qualitativa baseada na revisão de literatura e análise 
documental. Seguiremos o framework ético proposto por Floridi e Cowls 
(2019), aplicando seus cinco princípios fundamentais para avaliar políticas 
e práticas existentes.

Para analisar como a IA está impulsionando a inovação tecnológica, 
adotaremos uma abordagem quantitativa, utilizando indicadores de 
patentes e investimentos em pesquisa e desenvolvimento (P&D). Esta 
metodologia é consistente com o trabalho de Bostrom (2014), que enfatiza 
a importância de métricas objetivas para entender o progresso tecnológico 
e seus impactos sociais.

Adicionalmente, para capturar a percepção pública sobre a IA, 
realizaremos uma pesquisa de opinião quantitativa, aplicando questionários 
estruturados em uma amostra representativa da população. Esta abordagem 
é suportada por estudos como o de Pew Research Center (2018), que 
analisou as atitudes públicas em relação à IA.

Por fim, para a análise de dados qualitativos, utilizaremos métodos 
como análise de conteúdo e análise de discurso, conforme recomendado 
por autores como Krippendorff (2018) e Neuendorf (2017), para explorar 
narrativas e representações da IA na mídia e na cultura popular.

Essa metodologia multidisciplinar permitirá uma investigação 
abrangente e integrada dos impactos da IA na sociedade contemporânea, 
proporcionando insights que podem informar políticas públicas e 
estratégias empresariais.

Resultados e discussão

Os resultados indicam uma automação crescente em setores como 
manufatura, transporte e serviços. A análise de dados secundários revela 
que ocupações rotineiras e repetitivas são as mais suscetíveis à substituição 
por tecnologias baseadas em IA. Setores de alta qualificação, como saúde e 
educação, também estão sendo transformados pela IA, com uma crescente 
demanda por habilidades digitais e analíticas.

Os resultados corroboram as preocupações de Brynjolfsson e 
McAfee (2014) sobre o potencial de desigualdade econômica gerada pela 
automação. A necessidade urgente de requalificação da força de trabalho 
é destacada, juntamente com a importância de políticas públicas que 
promovam uma transição justa para uma economia digital.
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A revisão de literatura revela uma diversidade de abordagens éticas 
na implementação de sistemas de IA. Os princípios de beneficência, não 
maleficência e justiça são frequentemente citados como fundamentais para 
mitigar riscos e maximizar benefícios sociais.

A aplicação do framework de Floridi e Cowls (2019) destaca a 
necessidade de maior transparência e responsabilidade na governança da 
IA. A discussão sobre o equilíbrio entre inovação tecnológica e proteção 
dos direitos individuais é essencial para o desenvolvimento sustentável da 
IA.

Os dados quantitativos mostram um aumento significativo nos 
investimentos em P&D relacionados à IA, com um crescimento notável 
em patentes e publicações científicas. Isso indica um ambiente favorável à 
inovação tecnológica em setores como saúde, energia e finanças.

Os resultados corroboram as previsões de Bostrom (2014) sobre 
o progresso acelerado em direção à superinteligência. A necessidade de 
políticas de regulamentação que incentivem a inovação responsável e 
mitiguem riscos potenciais é enfatizada.

A pesquisa de opinião revela uma variedade de atitudes em relação à 
IA, desde entusiasmo com suas capacidades até preocupações com questões 
éticas e de segurança. A maioria dos respondentes expressa interesse em 
uma maior regulamentação e transparência na implementação de sistemas 
de IA.

A pesquisa de opinião pública aponta para a importância de uma 
comunicação eficaz sobre os benefícios e riscos da IA, conforme destacado 
por estudos como o do Pew Research Center (2018). A confiança pública 
é crucial para o desenvolvimento sustentável da IA.

A análise de conteúdo identifica padrões na representação da IA 
na mídia, incluindo tendências de sensacionalismo e preocupações com 
o impacto social. A IA é frequentemente retratada como uma tecnologia 
disruptiva que pode transformar profundamente a sociedade.

A análise de conteúdo destaca a necessidade de um jornalismo 
responsável e informado sobre a IA, refletindo sobre as implicações sociais 
e éticas da tecnologia. A mídia desempenha um papel crucial na formação 
de percepções públicas e políticas em relação à IA.

Em síntese, os resultados desta pesquisa destacam a necessidade 
de uma abordagem integrada e multidisciplinar para entender e gerenciar 
os impactos da IA na sociedade contemporânea. A discussão enfatiza a 
importância de políticas públicas informadas, éticas e responsáveis para 
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orientar o desenvolvimento e uso da IA no futuro.

Conclusão

O estudo sobre o impacto da inteligência artificial (IA) na sociedade 
contemporânea revelou uma série de desafios e oportunidades significativas 
para o futuro desenvolvimento e uso dessa tecnologia. Ao longo desta 
pesquisa, exploramos diversos aspectos, desde o impacto no mercado de 
trabalho até questões éticas e governança, inovação tecnológica, percepção 
pública e representações na mídia.

Primeiramente, os resultados indicam que a automação 
impulsionada pela IA está transformando rapidamente o mercado de 
trabalho, substituindo ocupações rotineiras e repetitivas por tecnologias 
avançadas. Setores de alta qualificação também estão sendo impactados, o 
que ressalta a necessidade urgente de requalificação e adaptação da força de 
trabalho para enfrentar essas mudanças.

Em relação às questões éticas e de governança, a discussão destacou 
a importância de princípios éticos claros e de uma regulamentação 
adequada para garantir que a IA seja desenvolvida e implementada de 
maneira responsável, transparente e justa. Os princípios de beneficência, 
não maleficência, autonomia, justiça e explicabilidade foram fundamentais 
neste contexto.

A análise sobre inovação tecnológica revelou um cenário de 
crescentes investimentos em pesquisa e desenvolvimento relacionados à 
IA impulsionando avanços significativos em áreas como saúde, energia e 
finanças. Isso demonstra um ambiente favorável à inovação, mas também 
destaca a necessidade de políticas que promovam um desenvolvimento 
tecnológico responsável e sustentável.

A percepção pública sobre a IA mostrou uma diversidade de 
opiniões, com um interesse crescente por regulamentações mais rígidas e 
transparência na implementação de sistemas de IA. A mídia desempenha 
um papel crucial na formação dessas percepções, destacando a importância 
de um jornalismo responsável e informado sobre os impactos sociais e 
éticos da IA.

Por fim, esta pesquisa enfatiza a importância de uma abordagem 
integrada e multidisciplinar para entender e gerenciar os impactos da IA na 
sociedade. Políticas públicas informadas e éticas são essenciais para guiar 
o desenvolvimento e uso da IA de maneira a maximizar seus benefícios 
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enquanto minimiza seus riscos.
Diante disso, é fundamental que governos, empresas e sociedade 

civil trabalhem juntos para promover uma IA que seja inclusiva, ética e 
benéfica para todos. A implementação de medidas robustas de governança 
e ética será crucial para garantir que a IA contribua positivamente para o 
progresso humano e social no século XXI.

Referências

BRYNJOLFSSON, Erik; McAFEE, Andrew. The Second Machine Age: 
Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies. New 
York: W. W. Norton & Company, 2014.

BOSTROM, Nick. Superintelligence: Paths, Dangers, Strategies. Oxford: 
Oxford University Press, 2014.

FLORIDI, Luciano; COWLS, Josh. A Unified Framework of Five 
Principles for AI in Society. Harvard Data Science Review, 2019.

FLORIDI, Luciano. The Fourth Revolution: How the Infosphere is 
Reshaping Human Reality. Oxford: Oxford University Press, 2014.

GEBRU, Timnit; BUOLAMWINI, Joy. Gender Shades: Intersectional 
Accuracy Disparities in Commercial Gender Classification. In: 
Proceedings of the 1st Conference on Fairness, Accountability and 
Transparency, 2018.

KRIZHEVSKY, Alex; SUTSKEVER, Ilya; HINTON, Geoffrey E. 
ImageNet Classification with Deep Convolutional Neural Networks. 
Advances in Neural Information Processing Systems, v. 25, p. 1097-1105, 
2012.

KRIPPENDORFF, Klaus. Content Analysis: An Introduction to Its 
Methodology. Thousand Oaks: Sage Publications, 2018.

LECUN, Yann; BOSER, Bernhard; DENKER, John S.; et al. 
Backpropagation Applied to Handwritten Zip Code Recognition. Neural 
Computation, v. 1, n. 4, p. 541-551, 1989.

MCCARTHY, John; MINSKY, Marvin; ROCHESTER, Nathan; 
SHANNON, Claude. A proposal for the Dartmouth Summer Research 
Project on Artificial Intelligence, August 31, 1955. AI Magazine, v. 27, n. 
4, p. 12-14, 2006.



58  Revista Amor Mundi, Santo Ângelo, v. 5, n. 5, p. 43-58, 2024.

MINSKY, Marvin; PAPERT, Seymour. Perceptrons: An Introduction to 
Computational Geometry. Cambridge: MIT Press, 1969.

NEUENDORF, Kimberly A. The Content Analysis Guidebook. Thousand 
Oaks: Sage Publications, 2017.

NEWELL, Allen; SHAW, J.C.; SIMON, Herbert A. The Logic 
Theorist—A case study in heuristics. Proceedings of the Western Joint 
Computer Conference, v. 15, p. 232-243, 1956.

PEW RESEARCH CENTER. Public Attitudes Toward Computer 
Algorithms. Washington, D.C.: Pew Research Center, 2018.

RUSSELL, Stuart; NORVIG, Peter. Artificial Intelligence: A Modern 
Approach. 3. ed. Upper Saddle River: Prentice Hall, 2010.

SHORTLIFFE, Edward H. Computer-Based Medical Consultations: 
MYCIN. New York: Elsevier North-Holland, 1976.

TURING, Alan. Computing machinery and intelligence. Mind, v. 59, n. 
236, p. 433-460, 1950.


