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Resumo: A realização desse trabalho foi motivada pela curiosidade em descobrir um posśıvel
tamanho para considerarmos em uma amostra significativa na Inferência Estat́ıstica. Para che-
gar a tal, investigamos sua abordagem em dez livros-texto de Estat́ıstica para o ensino superior
e foi posśıvel expor cada uma delas para discussão. Além disso, apresentamos alguns conceitos
básicos como análise exploratória dos dados, teoria das probabilidades, Inferência Estat́ıstica e a
teoria de amostragem, no sentido de consolidar os nossos estudos sobre o tamanho de amostras.
Para esses estudos, constatamos quão notável é o fato de que o pensamento estat́ıstico permeia
implicitamente na análise e na interpretação de dados, já que envolve habilidades espećıficas
para produzir significado de acordo com as informações estat́ısticas. Vale ainda ressaltar que a
questão que norteou o nosso trabalho foi ”Quão grande deve ser o tamanho de uma amostra de
modo que as informações extráıdas sejam significativas (ou representativas), isto é, que tradu-
zam o mais verosśımil das informações da população quando trabalhamos com uma distribuição
normal?”E a pertinência dessa questão incide sobre o cotidiano das pessoas, pois observamos
que a estat́ıstica está muito presente na vida das pessoas, muitas vezes pelos meios de comu-
nicação. Dáı, torna-se necessário um conhecimento mı́nimo de estat́ıstica a todo cidadão para
poder criticar, analisar, tirar conclusões e tomar decisões sobre os dados apresentados, podendo,
assim, manter e/ou modificar o meio social.
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Introdução

Atualmente, para compreender e interpretar resultados estat́ısticos que estão sendo cada
vez mais explorados pelos meios de comunicação, é necessário utilizar o pensamento estat́ıstico
para que se tenha uma visão próxima da realidade ao se deparar com uma tabela ou um gráfico.

Segundo Wild e Pfannkuch [13], a estrutura do pensamento estat́ıstico está baseada em
quatro dimensões: o ciclo investigativo, tipos de pensamento, o ciclo interrogativo e, a última,
dispositivos. Cada uma delas possui naturezas peculiares. A primeira dimensão diz respeito a
entender como um sujeito pensa e atua diante de uma investigação estat́ıstica; a dimensão dois
trata dos tipos de pensamento, em particular, os espećıficos na estat́ıstica, que são refinados pelos
alunos; a dimensão três refere-se ao ciclo interrogativo, processo genérico do pensamento utili-
zado, principalmente em resolução de problemas; os dispositivos constituem a quarta e última
dimensão que está relacionada aos elementos genéricos observados no contexto de situações-
problema pelos pesquisadores, tais como curiosidade e consciência, imaginação e ceticismo.

Considerando a essência da estat́ıstica como ciência que apresenta processos próprios para
coletar, apresentar e interpretar adequadamente conjuntos de dados, sejam eles numéricos ou
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não, pode-se dizer que seu objetivo é o de apresentar informações sobre dados em análise para
que se tenha compreensão dos fatos que os mesmos representam. A Estat́ıstica subdivide-se em
três áreas: estat́ıstica descritiva, probabiĺıstica e inferencial. A primeira diz respeito à descrição
dos dados, a qual representa um conjunto de informações sobre um determinado assunto. A
teoria das probabilidades foca para tomadas de decisões a partir das possibilidades em que
se configura um determinado evento, isto é, mediante a incerteza podem ocorrer tomadas de
decisões. E, por fim, a estat́ıstica inferencial, fundamentada na teoria das probabilidades, que
está voltada em tirar conclusões daquilo que se deseja saber de uma determinada população a
partir das informações extráıdas das amostras.

Nesse contexto, o presente trabalho visa refletir um pouco mais sobre o pensamento es-
tat́ıstico, na relação direta com a inferência estat́ıstica, a partir da discussão sobre a quantidade
de informação que uma amostra deve conter para que os dados da população possam ser inferi-
dos. E, para a realização do mesmo, buscamos em fontes bibliográficas diversas obras destinadas
ao curso superior, a fim de conhecer o grau de intensidade e de importância que esses autores
atribuem para esse assunto.

Da análise exploratória dos dados à estat́ıstica inferencial

Os acontecimentos do mundo atual se expressam, muitas vezes, por meio de números, os
quais passaram por procedimentos e técnicas estat́ısticas e, por isso, parece relevante estarmos
mais atentos a este campo da ciência. Atualmente, como área do conhecimento, a estat́ıstica é
sistematizada e relativamente recente devido às grandes contribuições que recebeu de extraor-
dinários personagens que viveram no ińıcio do século XIX. Porém, vale ressaltar que sua origem,
propriamente dita, é tão antiga quanto a da humanidade civilizada (Rodrigues, p.1 [10]).

De acordo com (Levine et al., p.3 [5]), as civilizações Eǵıpcia, Grega e Romana utilizavam
os dados obtidos com o objetivo de coletar imposto e para o recenseamento militar. Na Idade
Média, os registros de nascimentos, mortes e casamentos eram controlados pelas instituições
religiosas. Dáı, esses fatos favoreceram para o desenvolvimento da estat́ıstica descritiva, cujos
métodos centravam na coleta, na apresentação e na caracterização de um conjunto de dados, de
modo a descrever apropriadamente as variáveis caracteŕısticas daquele conjunto.

Esse processo pode ser descrito como parte da análise exploratória dos dados em que, a partir
dos números, representamos um acontecimento. Entretanto, nas práticas do cotidiano, solicita-
se o exerćıcio de funções cognitivas relacionadas à estat́ıstica, particularmente na verificação
de situações elementares pela maioria das pessoas, tal como (Morettin e Bussab [8]) o fazem
por meio do exemplo de uma cozinheira ao experimentar a quantidade de sal de um prato
que está sendo preparado. Esse procedimento, usualmente, é conhecido como ato de inferir.
Dáı a relação direta com Inferência Estat́ıstica, pois os dados da população são extráıdos em
quantidades significativas (amostras) para tirar conclusões (inferir) sobre a mesma.

Amostragem

om amostragem ocorre de modo bastante frequente no dia a dia, como, por exemplo, o
diagnóstico de um paciente mediante um exame de sangue. Por outro lado, analisar os da-
dos de uma amostra requer atenção às diferenças ocasionalmente encontradas, pois podem ser
meramente casuais, devido às caracteŕısticas próprias da amostra, não representando, necessa-
riamente, propriedades da população a ser estudada.

Neste contexto, é indispensável o estudo dos chamados modelos probabiĺısticos, que são uma
forma de mensurar a incerteza. (Barbetta, p.18 [1]) afirma que “esses modelos são constitúıdos
na base da metodologia estat́ıstica de generalizar resultados de uma amostra para a população
de onde ela foi retirada, que pode ser sob a forma de teste de hipótese ou de estimação de
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parâmetro, conforme citado anteriormente”.
Os resultados de uma amostragem aleatória obedecem às leis da probabilidade que regem

o comportamento do acaso. Pode-se dizer quão grande é o erro que provavelmente se comete
ao formular conclusões de uma população com base em uma amostra. Os resultados de uma
pesquisa amostral apresentam, em geral, uma margem de erro que nos obriga a aceitar os
limites a partir da mensuração do erro provável. Isto é, geralmente, é muito dif́ıcil extrair, por
exemplo, uma média da amostra e ser idêntica à média da população assim como o desvio padrão
amostral ser o mesmo da população. Então, a diferença entre esses parâmetros é chamada de
erro amostral, que, teoricamente, delimita o campo dos posśıveis resultados de que se deseja
extrair conclusões.

A seleção dos elementos que irão compor a amostra pode ser feita de várias maneiras e irá
depender do conhecimento que se tem da população e da quantidade de recursos dispońıveis.
Diante disso, o processo de amostragem envolve riscos, pois se tomam decisões sobre toda a
população com base em apenas uma parte dela. A seguir, apresentaremos os tipos de amostragem
mais comuns usados nas pesquisas quantitativas.

Os tipos de amostragem podem ser probabiĺısticos e não probabiĺısticos e são divididos da
seguinte maneira:

Figura 1: Tipos de Amostragem (Fonte: Acervo prórpio).

A Figura 1 nos reporta a entender que a extração de uma determinada amostra requer
procedimentos apropriados de tal forma a reproduzir as mesmas caracteŕısticas da população e,
para isso, existem métodos de amostragem. Eles podem ser aleatórios ou não.

Quão grande deve ser o tamanho de uma amostra?

Geralmente, os autores de livros-texto de estat́ıstica abordam de forma similar o tama-
nho da amostra, ou o número de elementos que deve compô-la, de modo que as informações
extráıdas sejam significativas em relação à sua população. Isso quando desejamos analisar os
dados aproximando de uma distribuição normal.
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Tamanho de Amostra

Retomando o objetivo dessa pesquisa, interessamo-nos em conhecer qual o número mais
adequado para que uma amostra seja significativa. Não temos a intenção de encontrar uma
única resposta, mas nos motivamos a conhecer os pontos de vista de cada um dos autores de
livros-texto selecionados para a nossa investigação. A escolha dos livros foi realizada mediante a
pesquisa de alguns livros de estat́ıstica dispońıveis na Biblioteca de um centro de ensino superior,
no peŕıodo de fevereiro a novembro de 2008. E, assim, nomeamos dez obras que possúıam algum
comentário sobre o tamanho da amostra. Os livros selecionados foram organizados por letras
maiúsculas do alfabeto:
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Figura 2: Enunciados sobre o tamanho de amostra nos livros-texto.

Analisando o quadro, percebemos que A apresenta uma técnica para determinar o tamanho
mı́nimo de uma amostra e, para caso em que a população é considerada grande, sugere o uso
do fator de correção. Ainda nessa mesma obra, A, verificamos uma abordagem de tamanho de
amostra também quando uma distribuição binomial aproxima-se para normal. E, nesse caso, o
autor alega que um número adequado para o tamanho de amostra é 50 (Barbetta, p. 147, [1]).

Os livros-texto C e I apresentam valores maiores que 30 para o tamanho de amostra. Tem-
se que a distribuição de médias amostrais pode ser aproximada à normal. Já as obras E, G
e H defendem que as amostras devem ser de 30 ou mais, de modo que uma distribuição seja
aproximada da normal. As obras B e D consideram uma amostragem de 30 elementos como
sendo a que se aproxima da distribuição normal, porém B diz que 50 é um número razoável para
que isso ocorra. No entanto, (Morettin e Bussab [8]) apresentam a seguinte ilustração para a
variação do tamanho de amostra:
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Figura 3: Distribuições amostrais de média amostral para amostras extráıdas de algumas po-
pulações (Fonte: [8]).

O livro-texto F afirma que o tamanho da amostra depende primeiramente da distribuição
populacional e, no caso de distribuições não-normais, pode-se considerar uma amostra grande
de 40 ou mais elementos.

E, por fim, J parte do prinćıpio de que, se uma população origem tem distribuição normal,
não importa o tamanho da amostra, já que qualquer uma delas será necessariamente normal. Em
contrapartida, quando isso não ocorre, considera um intervalo de valores para se obter amostras,
de 25 a 100 elementos.

Figura 4: Tamanho da amostra e a variabilidade da distribuição amostral (Fonte: [11]).
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Nesse contexto, podemos dizer que não há consenso para um valor único no sentido de
delimitar uma amostra representativa em relação à população. Entendemos que a validade para
um pesquisador, quando deseja inferir sobre algum dado da população, depende de averiguar as
formas como os dados são distribúıdos na população para, enfim, determinar o valor ideal para
as amostras.

Segundo (Stevenson, [11]), para ilustrar a relação básica entre tamanho da amostra e variabi-
lidade na distribuição amostral, um método conveniente a ser utilizado é a distribuição binomial.
Isto pode ser percebido diretamente escolhendo-se uma proporção única (probabilidade de su-
cesso) e comparando as probabilidades dos resultados para vários tamanhos de amostra.

A Figura 4 mostra o fato de que, à medida que aumenta o tamanho da amostra, a distribuição
amostral das proporções tende para a normalidade e a variabilidade decresce. Com efeito, a série
de gráficos ilustra as proporções amostrais para amostras de n = 2, 4, 8, 16, 32, a situação em
que a proporção em relação à população é de 50%. O motivo pelo qual a distribuição amostral
tende para normalidade depende de quão simétrica a população é, pois quanto mais simétrica,
mais rápida a tendência para a normalidade e, assim, menor o tamanho da amostra necessário
para ”supor”normalidade. Por outro lado, à medida que o tamanho da amostra é aumentado, a
variabilidade fica cada vez menor entre as proporções amostrais.

A implicação disso é que grandes amostras possuem uma tendência maior a produzir es-
tat́ısticas amostrais relativamente próximas, em valor, do parâmetro populacional. Assim, o
erro potencial decrescerá à medida que aumentar o tamanho da amostra. Em cada caso, a
média da distribuição amostral é igual ao parâmetro da população. Logo, o valor esperado ou a
média de uma estat́ıstica amostral é igual à proporção populacional.

Nessa direção, podemos dizer que parece bastante apropriado um olhar mais atento para o
tamanho da amostra quando se quer realizar uma pesquisa em que envolve a teoria da amos-
tragem. E, apesar dos pontos de vista diferentes entre os diversos autores consultados para essa
investigação, constatamos que, no mı́nimo, deve haver 25 elementos para compor uma amostra
de modo que o modelo a ser seguido seja o da distribuição normal. Entretanto, devemos estar
atentos quanto às caracteŕısticas espećıficas da população observada, caso seja conhecida, como
a média, o desvio padrão e o seu tamanho.

Consequentemente, esses procedimentos terão repercussão nos próximos passos da Inferência
Estat́ıstica, como, por exemplo, ao estimar os intervalos de confiança nos testes de hipóteses,
entre outros, assuntos que não foram foco de nossa investigação, mas que podem ser explorados
posteriormente em outras pesquisas.

Considerações finais

A realização dessa investigação surgiu a partir de uma curiosidade em descobrir um posśıvel
tamanho para considerarmos uma amostra significativa quando estamos trabalhando com dados
assimétricos. No entanto, percebemos que este tema é de fundamental importância quando
queremos fazer uma leitura correta de uma população através de sua amostra.

Abordamos alguns assuntos básicos sobre análise exploratória dos dados, Inferência Es-
tat́ıstica, estat́ıstica descritiva, teoria das probabilidades e tipos de amostragem, fundamentais
para podermos estudar e compreender qual tamanho deve ser considerado significativo para uma
amostra. Outrossim, foi-nos posśıvel também descrever fatos históricos isolados que culminaram
nas técnicas e procedimentos para os dias atuais.

Outro fato constatado foi que os livros-texto apresentam diversos pontos de vista em relação
ao tamanho da amostra, o que nos levou a concluir que para uma amostra ser significativa,
deve ter no mı́nimo 25 elementos quando o modelo a ser seguido for o da distribuição normal.
Entretanto, devemos estar atentos às caracteŕısticas da população, pois esse número não deve
ser seguido como padrão, mas sim como ponto de partida, já que o tamanho da amostra depende
diretamente do tamanho da população a ser considerada.
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Para finalizar, deixamos algumas questões que podem, futuramente, servir como ponto de
partida para futuras pesquisas nesse campo, na certeza de que já existem muitas, mas não se
esgotam: como, por exemplo, “De que forma podemos desenvolver as habilidades que implicam
o desenvolvimento do pensamento estat́ıstico na Inferência Estat́ıstica?”; “Quais os elementos
estat́ısticos necessários para a compreensão dos procedimentos que envolvem uma pesquisa quan-
titativa?”; “Qual proporção de pessoas de uma determinada classe conhece os procedimentos
estat́ısticos?”

Portanto, entendemos que o tema sobre o tamanho de amostras não se encerra, muito pelo
contrário, fica a cargo de outros pesquisadores continuarem essa discussão.
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