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Introdução

Figura 1.1: Karl Pearson
Karl Pearson (1857-1936) foi um biométrico

que se tornou o primeiro presidente de Eugenia
de Galton na University College London, onde
também ensinou como professor de Matemática
Aplicada e mecânica. Ele é lembrado por ser o
fundador da estatı́stica moderna (Porter, 2013).

Vida Acadêmica
Até os 24 anos, parecia que ele seguiria o pai,

um advogado que subiu ao Conselho da Rainha,
dentro da lei, mas ele foi tentado por muitas car-
reiras possı́veis. Em 1875, Pearson ganhou uma
bolsa de estudos no King’s College , na Univer-
sidade de Cambridge. Depois de graduar-se em
matemática (1879), Pearson estudou e lecionou
tópicos tão diversos como engenharia, direito, li-
teratura alemã, filosofia e marxismo.

A partir de 1881, orientou-se profissional-
mente para a matemática aplicada, voltado ini-
cialmente para a mecânica e a teoria da elasti-
cidade. Ocupou posições acadêmicas, em Lon-
dres, no King´s College, no University College e
no Gresham College.[1]

MENÇÕES HONROSAS CONCEDIDAS A
KARL PEARSON:

Membro da Royal Society, em 1896.
Membro da Royal Society of Edinburgh, em

1934.
Medalha Darwin, em 1898.
Grau honorário de LLD pela Universidade de

St. Andrews, em 1911.
Medalha Rudolf Virchow pela Berliner Anthro-

pologische Gesellschaft, em 1932.

Contribuições para a
Estatı́stica

O trabalho de Pearson foi abrangente na am-
pla aplicação e desenvolvimento de estatı́sticas
matemáticas e abrangeu os campos da biologia,
epidemiologia, antropometria, medicina, psicolo-
gia e história social. Em 1901, com Weldon e
Galton, ele fundou a revista Biometrika, cujo ob-
jetivo era o desenvolvimento da teoria estatı́stica.
Ele editou este diário até sua morte. Entre os
que ajudaram Pearson em sua pesquisa, havia
várias matemáticas que incluı́am Beatrice Ma-
bel Cave-Browne-Cave e Frances Cave-Browne-
Cave . Ele também fundou a revista Annals of
Eugenics (agoraAnnals of Human Genetics ) em
1925. Ele publicou as Drapers ’Company Rese-
arch Memoirs em grande parte para fornecer um
registro dos resultados do Departamento de Es-
tatı́stica Aplicada não publicados em outros luga-
res.

O pensamento de Pearson sustenta muitos dos
métodos estatı́sticos ”clássicos”que são usados
hoje em dia; como o coeficiente de correlação de
Pearson, a distribuição qui-quadrado de Pearson,
bem como contribuições na produção de um his-
tograma, entre outras vertentes.

Coeficiente de correlação de
Pearson

O coeficiente de correlação de Pearson não
tem esse nome por acaso. É comum atribuir ex-
clusivamente a Karl Pearson o desenvolvimento
dessa estatı́stica, no entanto, como bem lem-
brou Stanton (2001), a origem desse coefici-
ente remonta o trabalho conjunto de Karl Pear-
son e Francis Galton (Stanton, 2001: 01). Gar-
son (2009) afirma que correlação “é uma medida
de associação bivariada (força) do grau de rela-
cionamento entre duas variáveis”. Para Moore
(2007), “A correlação mensura a direção e o grau
da relação linear entre duas variáveis quantitati-
vas” (Moore, 2007: 100/101). Em uma frase: o
coeficiente de correlação de Pearson (r) é uma
medida de associação linear entre variáveis. Sua
fórmula é a seguinte: [2]
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O coeficiente de correlação Pearson (r) varia

de -1 a 1. O sinal indica direção positiva ou ne-
gativa do relacionamento e o valor sugere a força
da relação entre as variáveis. Uma correlação
perfeita (-1 ou 1) indica que o escore de uma
variável pode ser determinado exatamente ao
se saber o escore da outra. No outro oposto,
uma correlação de valor zero indica que não há
relação linear entre as variáveis.

Quanto mais perto de 1 (independente do si-
nal) maior é o grau de dependência estatı́stica
linear entre as variáveis. No outro oposto, quanto
mais próximo de zero, menor é a força dessa
relação. O gráfico de dispersão abaixo apresenta
um exemplo de uma relação linear entre duas
variáveis hipotéticas X e Y.

Figura 1.2: Correlação linear entre X e Y

Teste qui-quadrado de
Pearson χ2

A distribuição χ2 de Pearson e o teste do
χ2 também conhecido como teste de bondade
o ajuste e o teste da independência são sua
contribuição mais importante à moderna teoria
da estatı́stica. A importância da distribuição do
qui-quadrado de Pearson foi que, os estatı́sticos
poderiam usar os métodos estatı́sticos que não
dependiam da distribuição normal para interpre-
tar os achados. Ele inventou a distribuição do qui-
quadrado para atender principalmente às neces-
sidades de biólogos, economistas e psicólogos.
Seu artigo, publicado em 1900 na revista Phi-
losophical, elabora a invenção da distribuição
do qui-quadrado e do teste de qualidade do
ajuste.de duas ou mais amostras independentes
pode ser utilizado para verificar a dependência ou
independência entre as variáveis sendo conside-
radas. As variáveis devem estar tabuladas em
tabelas de contingência. Para o caso de duas

variáveis tem-se uma tabela de dupla entrada.[3]

OBJETIVOS DO TESTE:
1)Testar a Independência entre as variáveis
2)Testar a probabilidade de a distribuição de da-
dos observada se ajustar à distribuição esperada

HIPÓTESES E CÁLCULO:

H0: As variáveis são independentes.
H1: As variáveis são dependentes, ou, simples-

mente, não H0.

χ2 =

n∑
i=1

(Oi − Ei)
2

Ei

Figura 1.3: Distribuição qui-quadrado para vários
parâmetros

Histograma
O Histograma, nada mais é que uma

representação precisa da distribuição de dados
numéricos, é uma estimativa da distribuição de
probabilidade de uma variável contı́nua e foi in-
troduzida pela primeira vez por Karl Pearson. É
importante ressaltar que um histograma não é
um gráfico de barras, visto que o histograma re-
laciona apenas uma variável, além de que as bar-
ras são conectadas umas nas outras.

Figura 1.4: Exemplos de histogramas
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