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Resumo
Os Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs) são amplamente
utilizados em problemas de classificação. Uma questão relevante a ser considerada na
geração de SCFBRs é o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade, que pode ser
tratado no contexto da otimização multiobjetivo. Assim, neste trabalho, propomos uma
nova abordagem evolutiva para gerar SCFBRs na qual a acurácia e a interpretabilidade
(número de regras) dos SCFBRs são considerados objetivos a serem tratados com a
Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS). Para
validar a abordagem proposta, aplicamos nosso método a diversas bases de dados de
classificação. Os resultados do primeiro experimento indicaram que o procedimento de
normalização utilizado na técnica TOPSIS influencia apenas a acurácia dos SCFBRs,
não exercendo nenhum efeito significativo na interpretabilidade dos classificadores. Os
resultados do segundo experimento indicaram que o desempenho do método proposto é
similar ao desempenho de um método da literatura baseado em um algoritmo evolutivo
multiobjetivo.

Palavras-chave: Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras. Algoritmos Evolu-
tivos. Otimização Multiobjetivo. TOPSIS.



Abstract
Fuzzy Rule-Based Classification Systems (FRBCSs) are widely used in classification
problems. A relevant issue to be considered when generating FRBCSs is the accuracy-
interpretability tradeoff, which can be addressed in the context of multiobjective optimiza-
tion. Thus, in this work, we propose a new evolutionary approach to design FRBCSs in
which the accuracy and the interpretability (number of rules) of the FRBCSs are considered
objectives to be treated with the Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal
Solution (TOPSIS). In order to validate the proposed approach, we applied our method
to several classification datasets. The results of the first experiment indicated that the
normalization procedure used in TOPSIS technique influences just the accuracy of the
FRBCSs, having no significant effect on the interpretability of the classifiers. The results
of the second experiment indicated that the performance of the proposed method is similar
to the performance of a method from literature based on a multiobjective evolutionary
algorithm.

Keywords: Fuzzy Rule-Based Classification Systems. Evolutionary Algorithms. Multiob-
jective Optimization. TOPSIS.
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1 Introdução

Um problema de classificação de dados consiste em, a partir de um conjunto de
amostras de treinamento cujas respectivas classes são conhecidas, determinar a classe
de uma amostra cuja classe é desconhecida. Esse tipo de problema pode ser encontrado
em diversas áreas, tais como diagnóstico médico, detecção de eventos, categorização de
documentos e análise de redes sociais (AGGARWAL, 2015).

Diferentes técnicas propostas na literatura foram utilizadas para resolver problemas
de classificação de dados. Alguns desses métodos são baseados em modelos matemáticos,
como, por exemplo, os métodos probabilísticos, as máquinas de vetores suporte (SVM,
do inglês: Support Vector Machines) e redes neurais. Os modelos matemáticos, mesmo
quando são complicados e não lineares, podem ser facilmente tratados com a utilização
de computadores. Entretanto, os seres humanos podem ter dificuldade em entender
determinados modelos matemáticos mesmo quando eles são simples e lineares. Isso acontece
pois os computadores são projetados para processar informação simbólica e numérica,
enquanto a informação com a qual os seres humanos lidam é baseada, principalmente,
em conhecimento linguístico. Grande parte da comunicação entre os seres humanos é
realizada por meio de palavras, seja através de livros, revistas, jornais, televisão, Internet,
ou mesmo durante uma simples conversa entre duas ou mais pessoas. Embora as palavras
desempenhem um papel fundamental no processamento de informações realizado pelos
humanos, em um problema de classificação de dados, se o interesse for apenas pela
acurácia, são geralmente empregados métodos baseados em modelos matemáticos. No
entanto, quando também existe o interesse pela interpretabilidade, podem ser utilizados
modelos linguísticos, como, por exemplo, os Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em
Regras (SCFBRs) (ISHIBUCHI; NAKASHIMA; NII, 2005).

Um SCFBR consiste em um Sistema Fuzzy Baseado em Regras (SFBR) voltado
para a resolução de problemas de classificação de dados. Sua estrutura é formada por dois
componentes: a Base de Conhecimento (BC) e o Mecanismo de Inferência (MI). A Base
de Conhecimento, composta pela Base de Dados (BD) e pela Base de Regras (BR), possui
como função armazenar o conhecimento que se tem a respeito do problema de classificação
a ser solucionado. Já o Mecanismo de Inferência utiliza as informações contidas na Base
de Conhecimento para classificar uma amostra cuja classe não é conhecida (CORDÓN;
JESUS; HERRERA, 1999). Os SCFBRs têm sido frequentemente utilizados em problemas
de classificação de dados, uma vez que eles apresentam um bom desempenho em termos
de acurácia e oferecem a possibilidade de se obter um modelo que, além de preciso, seja
também interpretável (LUCCA et al., 2015). De acordo com Ferranti et al. (2017), essa
interpretabilidade está relacionada ao fato de que a própria estrutura dos SCFBRs permite
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explicar como o processo de classificação é realizado, já que as regras fuzzy formadas por
termos linguísticos estabelecem uma relação entre as entradas e saídas do sistema. Outro
fator que contribui para a utilização dos SCFBRs é a capacidade que eles possuem de
gerenciar, de uma forma eficaz, a incerteza, a ambiguidade e a imprecisão que podem existir
nos problemas a serem resolvidos (LÓPEZ et al., 2015). Essas características favorecem
o emprego dos SCFBRs em diferentes aplicações, tais como diagnóstico médico (SANZ
et al., 2014), mercado financeiro (SANZ et al., 2015), detecção de anomalias em redes
de computadores (GHOSH et al., 2016), determinação da maturidade de uvas de acordo
com o nível de açucar (LUCCA et al., 2018) e processos de negócio (SAFITRI; SARNO;
BUDIAWATI, 2018).

1.1 Motivação
Durante a definição de um SCFBR, ou de forma mais ampla, de um SFBR, a

acurácia e a interpretabilidade do modelo são dois requisitos que devem ser considerados.
A acurácia se refere à capacidade que o modelo tem de representar de maneira fiel o
sistema que está sendo modelado. Quanto mais próximo do sistema real for o modelo,
maior será a sua acurácia. Já a interpretabilidade consiste na capacidade do modelo em
expressar de forma compreensível o sistema modelado. Esse conceito é subjetivo e pode
ser representado por diferentes medidas relacionadas à estrutura do modelo fuzzy, tais
como o número de regras, o número de antecedentes, a quantidade de termos linguísticos,
o formato das funções de pertinência, etc. Ao se construir um SFBR, o ideal seria atender
ao máximo os dois requisitos (acurácia e interpretabilidade). Entretanto, esses requisitos
são conflitantes, não sendo possível maximizá-los ao mesmo tempo: um deles geralmente
prevalece sobre o outro. Por exemplo, pode ser gerado um SFBR com uma acurácia
alta, porém com um grande número de regras (pouco interpretável), ou então um SFBR
com poucas regras (muito interpretável), mas com uma acurácia baixa. O compromisso
entre esses dois requisitos ficou conhecido na literatura como equilíbrio entre acurácia e
interpretabilidade (CASILLAS et al., 2003a; CASILLAS et al., 2003b; ALCALÁ et al.,
2006).

Uma das maneiras existentes de se obter sistemas fuzzy que apresentem um compro-
misso entre acurácia e interpretabilidade é utilizando os chamados Algoritmos Evolutivos
Multiobjetivos (AEMOs). Empregando essa classe de algoritmos, a geração dos sistemas
fuzzy é realizada por meio de um processo evolutivo que considera como objetivos a
acurácia e também uma ou mais medidas de interpretabilidade do modelo, como o número
de regras e a quantidade de antecedentes, por exemplo. Ao final da execução do algoritmo,
é retornado um conjunto de soluções não dominadas, que consistem em um conjunto de
sistemas fuzzy com diferentes equilíbrios entre acurácia e interpretabilidade. Uma técnica
de tomada de decisão multicritério pode ser utilizada para, dentre todos os modelos
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fuzzy retornados, selecionar aquele que melhor atende às necessidades do problema a
ser resolvido. As abordagens híbridas formadas pela combinação entre os sistemas fuzzy
e os algoritmos evolutivos multiobjetivos são denominadas Sistemas Fuzzy Evolutivos
Multiobjetivos (SFEMOs) (FAZZOLARI et al., 2013).

Diversos trabalhos da literatura utilizaram SFEMOs para gerar SCFBRs com
diferentes equilíbrios entre acurácia e interpretabilidade. Em Pulkkinen e Koivisto (2008),
o algoritmo evolutivo multiobjetivo NSGA-II (DEB et al., 2002) é empregado para obter
um conjunto de classificadores fuzzy considerando como objetivos o número de amostras
classificadas incorretamente, o número de regras e o número total de antecedentes. Em
Ducange, Lazzerini e Marcelloni (2010), o algoritmo NSGA-II é utilizado para obter
um conjunto de classificadores fuzzy que apresentem um equilíbrio entre acurácia e
interpretabilidade em problemas de classificação de dados desbalanceados. A acurácia é
expressa pelas medidas de sensibilidade e especificidade, enquanto a interpretabilidade
é representada pelo número total de antecedentes. Em Alcalá et al. (2011), um processo
evolutivo multiobjetivo baseado no algoritmo NSGA-II é utilizado para selecionar um
conjunto de regras e para determinar parâmetros da Base de Dados dos classificadores
fuzzy. Cada SCFBR é avaliado segundo três critérios: o número de amostras de treinamento
classificadas corretamente, o número de regras e o número total de antecedentes.

No trabalho de Antonelli, Ducange e Marcelloni (2014), o algoritmo evolutivo
multiobjetivo (2+2)M-PAES é utilizado para realizar o aprendizado da Base de Regras
e dos parâmetros das funções de pertinência de SCFBRs voltados para a classificação
de dados desbalanceados. Os objetivos considerados durante o processo evolutivo são a
sensibilidade, a especificidade e o número total de antecedentes dos classificadores fuzzy.
Em Cárdenas e Camargo (2018), o algoritmo NSGA-II é utilizado para gerar SCFBRs por
meio do ajuste dos parâmetros de conjuntos fuzzy do tipo 2 e também por meio da seleção
de regras e antecedentes. Os classificadores fuzzy gerados durante o processo evolutivo são
avaliados quanto aos seguintes objetivos: acurácia, número de regras e quantidade total
de antecedentes. Em Hinojosa e Camargo (2018), o método apresentado em Cárdenas e
Camargo (2018) é expandido de forma que o processo evolutivo também realize a seleção
da t-norma a ser utilizada no Mecanismo de Inferência.

Neste trabalho, é proposta uma nova maneira de se obter SCFBRs considerando
o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade. Ao contrário das abordagens existentes,
que são baseadas na utilização de um AEMO, o método apresentado nesta dissertação
emprega um algoritmo evolutivo tradicional em conjunto com uma técnica de tomada
de decisão multicritério para gerar os classificadores fuzzy. A utilização de uma técnica
de tomada de decisão multicritério permite que diferentes objetivos sejam considerados
durante o processo evolutivo como, por exemplo, a acurácia e o número de regras dos
SCFBRs. Desenvolvido por Eshelman (1991), o algoritmo evolutivo CHC (do inglês: Cross-
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generational elitist selection, Heterogeneous recombination, and Cataclysmic mutation)
é utilizado para definir a granularidade das partições fuzzy de cada variável linguística
do classificador. De acordo com Whitley et al. (1996), esse algoritmo apresenta um bom
equilíbrio entre o aproveitamento das melhores soluções (exploitation) e a exploração do
espaço de busca (exploration). Além disso, o algoritmo CHC vem sendo empregado com
sucesso na geração de SCFBRs nos últimos anos, como pode ser observado em Alcalá,
Alcala-Fdez e Herrera (2007), Fernández, Jesus e Herrera (2009), Fernández, Jesus e
Herrera (2010), Alcala-Fdez, Alcalá e Herrera (2011), Barrenechea et al. (2013), Sanz et al.
(2013), Sanz et al. (2014), Sanz et al. (2015), Villar et al. (2015), Lucca et al. (2017) e
Lucca et al. (2019).

A partir da granularidade definida com o processo evolutivo, é executado um
algoritmo tradicional da literatura para gerar a Base de Conhecimento do SCFBR. Esse
algoritmo foi proposto por Chi, Yan e Pham (1996) e consiste em uma extensão, para
problemas de classificação de dados, do método desenvolvido por Wang e Mendel (1992).
De acordo com López et al. (2015), para construir a Base de Conhecimento, o algoritmo
desenvolvido por Chi, Yan e Pham (1996) tenta encontrar uma relação entre as variáveis
do problema e assim estabelecer uma associação entre o domínio dos atributos e o domínio
das classes. Segundo Barrenechea et al. (2013), o algoritmo em questão é um dos mais
empregados nessa área devido à sua simplicidade. Exemplos de sua utilização na geração
de SCFBRs podem ser encontrados em Fernández et al. (2008), Fernández, Jesus e Herrera
(2009), Villar, Fernández e Herrera (2009), Fernández, Jesus e Herrera (2010), Villar et
al. (2012), Barrenechea et al. (2013), López et al. (2015), Río et al. (2015), Villar et al.
(2015), Fernández, Almansa e Herrera (2017) e Elkano et al. (2018).

Para que os classificadores fuzzy obtidos apresentem um equilíbrio entre acurácia e
interpretabilidade, a avaliação de cada SCFBR é realizada utilizando-se a Técnica para
Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS, do inglês: Technique for
Order Preference by Similarity to Ideal Solution), proposta por Hwang e Yoon (1981). Essa
técnica é considerada eficaz para resolver problemas de tomada de decisão multicritério
nos quais existe um número finito de alternativas (CHEN, 2019a). A ideia principal é que
sejam escolhidas alternativas que possuam a menor distância em relação à solução ideal
positiva e a maior distância em relação à solução ideal negativa (BEHZADIAN et al.,
2012). De acordo com Zavadskas et al. (2016), alguns dos aspectos positivos da técnica
TOPSIS são:

• A facilidade para a tomada de decisão.

• A simplicidade de implementação.

• A capacidade de lidar com dados quantitativos e qualitativos.



Capítulo 1. Introdução 20

• A pouca influência que o número de alternativas exerce no desempenho do método.

• A pouca influência que o aumento do número de alternativas e de critérios exerce no
resultado do método.

• A obtenção, ao final da execução do método, de um ranking preferencial das alterna-
tivas baseado em valores numéricos, que possibilita um melhor entendimento sobre
as semelhanças e diferenças entre cada alternativa.

• A capacidade de lidar, de maneira satisfatória, com o fenômeno de reversão de ranking
(rank reversal), que consiste em uma mudança no ordenamento das alternativas
devido à inclusão ou exclusão de uma alternativa que não seja ótima.

Nos últimos anos, a técnica TOPSIS foi aplicada em diversos problemas, como
pode ser observado nos artigos de revisão escritos por Behzadian et al. (2012), Zavads-
kas et al. (2016), Zyoud e Fuchs-Hanusch (2017) e Panda e Jagadev (2018). Algumas
dessas aplicações são encontradas nas áreas de gerenciamento de riscos (MAHDEVARI;
SHAHRIAR; ESFAHANIPOUR, 2014), comércio eletrônico (KANG; JANG; PARK, 2016),
gerenciamento de recursos hídricos (ZYOUD et al., 2016), economia e inovação (KAYNAK;
ALTUNTAS; DERELI, 2017) e geração de energia (ZHENG et al., 2018).

1.2 Objetivo geral
O objetivo geral deste trabalho é desenvolver uma abordagem evolutiva para a

geração de Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs) na qual a
acurácia e a interpretabilidade dos classificadores são critérios a serem avaliados com a
técnica TOPSIS.

1.3 Objetivos específicos
Os objetivos específicos deste trabalho consistem em:

• Verificar se o procedimento de normalização utilizado na técnica TOPSIS influencia a
acurácia e a interpretabilidade dos classificadores fuzzy gerados no processo evolutivo.

• Comparar os resultados obtidos pela abordagem proposta com os resultados pro-
venientes de uma abordagem da literatura baseada em um algoritmo evolutivo
multiobjetivo.
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1.4 Estrutura do trabalho
O restante deste trabalho está organizado conforme a seguinte estrutura:

• No capítulo 2 são introduzidos os principais conceitos relacionados aos sistemas fuzzy.
Inicialmente, são apresentadas as definições de conjuntos fuzzy, tipos de funções de
pertinência, operações entre conjuntos fuzzy e variáveis linguísticas. Em seguida, são
abordados os Sistemas Fuzzy Baseados em Regras (SFBRs), com uma maior ênfase
dada aos Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs).

• No capítulo 3 são apresentados os algoritmos evolutivos. Inicialmente, os conceitos
básicos sobre o seu funcionamento são descritos. Em seguida, os principais compo-
nentes das técnicas evolutivas são explicados, tais como a inicialização do algoritmo,
a representação dos indivíduos, a formação da população, a função de avaliação, os
operadores de recombinação e mutação, o processo de seleção e o critério de parada.
Por fim, o algoritmo CHC é apresentado.

• No capítulo 4 são abordados os Sistemas Fuzzy Evolutivos (SFEs). Inicialmente,
uma introdução sobre o tema é realizada e os conceitos básicos relacionados a
tais sistemas são explicados. Em seguida, são apresentadas as abordagens para a
geração de sistemas fuzzy que são baseadas no aprendizado evolutivo da Base de
Conhecimento. Por fim, os requisitos a serem considerados na definição de sistemas
fuzzy são descritos e o compromisso entre acurácia e interpretabilidade é discutido.

• No capítulo 5 são introduzidos os aspectos mais importantes relacionados à Tomada
de Decisão Multicritério. Inicialmente, uma breve introdução sobre o tema é realizada
e os conceitos básicos são descritos. Em seguida, são explicados os procedimentos de
normalização mais conhecidos. Por fim, são apresentados o Método da Entropia e a
Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS).

• No capítulo 6 é apresentada a abordagem evolutiva multiobjetivo para a geração de
classificadores fuzzy proposta neste trabalho. Inicialmente, uma visão geral sobre o
método é mostrada. Em seguida, o algoritmo utilizado para a construção da Base
de Conhecimento dos SCFBRs é explicado. Por fim, os componentes do processo
evolutivo responsável pela geração dos classificadores fuzzy são descritos.

• No capítulo 7 são apresentados os resultados experimentais obtidos com a abordagem
desenvolvida neste trabalho.

• No capítulo 8 as conclusões são apresentadas e possíveis trabalhos futuros são
sugeridos.
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1.5 Publicações geradas
As publicações geradas ao longo deste trabalho são listadas a seguir:

• Araujo e Krohling (2019a): é proposta uma abordagem evolutiva multiobjetivo para
a geração de Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs) na
qual a acurácia sobre o conjunto de dados de treinamento e o número de regras dos
classificadores fuzzy são critérios a serem tratados com a técnica TOPSIS. Os pesos
de cada critério são obtidos por meio de uma análise de sensibilidade. A abordagem
apresentada nesse artigo é a primeira versão do método proposto nesta dissertação.

• Araujo e Krohling (2019b): é proposta uma versão estendida da abordagem apresen-
tada no artigo anterior. Nessa nova versão, além da acurácia sobre o conjunto de
dados de treinamento e do número de regras, a granularidade das partições fuzzy
dos classificadores também é considerada um critério a ser tratado com a técnica
TOPSIS. Outra mudança em relação à versão anterior é que os pesos dos critérios
são calculados utilizando-se o Método da Entropia. A abordagem apresentada nesse
artigo é a segunda versão do método proposto nesta dissertação.
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2 Sistemas Fuzzy

Neste capítulo, são introduzidas as principais características relacionadas aos
sistemas fuzzy. Inicialmente, são explicados alguns conceitos básicos como conjuntos fuzzy,
tipos de funções de pertinência, operações entre conjuntos fuzzy e variáveis linguísticas.
Em seguida, os Sistemas Fuzzy Baseados em Regras (SFBRs) são apresentados, com
maior enfoque àqueles voltados para problemas de classificação, os chamados Sistemas de
Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs).

2.1 Conjuntos fuzzy

2.1.1 Definição

Antes de apresentar a definição de um conjunto fuzzy, é importante relembrar
alguns conceitos relacionados aos conjuntos clássicos, também denominados crisp. Segundo
Zimmermann (2001), um conjunto clássico é geralmente definido a partir de uma coleção
de elementos x em um universo X, os quais podem pertencer ou não a um determinado
conjunto A,A ⊆ X. Uma das possíveis maneiras de descrever o conjunto A é utilizando
uma função característica para definir os seus membros, na qual o valor 1 indica que o
elemento x pertence ao conjunto (pertinência) e o valor 0 estabelece que o elemento x
não pertence ao conjunto (não pertinência). Formalmente, a pertinência em um conjunto
clássico A é dada por uma função característica µA que mapeia um elemento x ∈ X nos
valores {0, 1} conforme a seguinte equação (DUBOIS; PRADE, 1980):

µA (x) =

1, se e somente se x ∈ A

0, se e somente se x /∈ A
(2.1)

Como pode ser visto na equação 2.1, a pertinência de um elemento x ∈ X em um
conjunto clássico A pode assumir apenas dois valores: 0 e 1. Nesse sentido, Ross (2010)
afirma que a transição entre a pertinência e a não pertinência de um elemento em um
determinado conjunto clássico é abrupta e bem definida. Entretanto, caso o elemento
esteja em um universo que contém conjuntos fuzzy, essa transição pode ser gradual, uma
vez que a pertinência ou não pertinência de um elemento em um conjunto fuzzy não está
restrita apenas aos valores 0 e 1 como ocorre nos conjuntos clássicos. Segundo a definição
proposta por Zadeh (1965), um conjunto fuzzy A é caracterizado por uma função de
pertinência que associa cada elemento de um universo X a um valor real no intervalo
[0, 1]. Isso significa que a pertinência de um determinado elemento x ∈ X em um conjunto
fuzzy A pode ser dada por qualquer valor real entre 0 e 1. Logo, um conjunto fuzzy é
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considerado uma generalização de um conjunto clássico, da mesma forma que uma função
de pertinência é considerada uma generalização da função característica (ZIMMERMANN,
2001; PEDRYCZ; GOMIDE, 2007). Formalmente, a função de pertinência µA de um
conjunto fuzzy A mapeia um elemento x ∈ X no intervalo [0, 1] de acordo com a equação
2.2 (KLIR; YUAN, 1995):

µA : X → [0, 1] (2.2)

O valor µA (x) é denominado grau de pertinência do elemento x no conjunto fuzzy A.
Quanto mais próximo de 1 for o valor de µA (x), mais pertencente ao conjunto fuzzy A
será o elemento x. Uma outra maneira de representar o conjunto fuzzy A no universo
de discurso X é através de um conjunto de pares ordenados, conforme apresentado na
equação 2.3 (DUBOIS; PRADE, 1980):

A = {(x, µA (x)) | x ∈ X} (2.3)

Para Zimmermann (2001), o componente fundamental de um conjunto fuzzy é a
sua função de pertinência. Na próxima seção, são apresentados alguns tipos de funções de
pertinência utilizadas na definição de um conjunto fuzzy.

2.1.2 Tipos de funções de pertinência

De acordo com Ross (2010), existem diferentes tipos de funções de pertinência
que podem ser utilizadas na representação de um conjunto fuzzy. Para Pedrycz e Gomide
(1998), qualquer função que assuma a forma µA : X → [0, 1] pode descrever uma função
de pertinência associada a um conjunto fuzzy A. A escolha da função de pertinência a ser
empregada deve considerar alguns critérios, tais como a natureza do problema abordado,
a percepção do conceito a ser representado, o nível de detalhes a ser capturado, o contexto
da aplicação e a facilidade para design e otimização (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007). A
seguir, são apresentados dois tipos de funções de pertinência que podem ser utilizadas na
definição de um determinado conjunto fuzzy A.

a) Função triangular : definida pelos parâmetros (a,m, b), sendo a ≤ m ≤ b.

µA (x) =



0, se x ≤ a

x−a
m−a

, se x ∈ [a,m)
b−x
b−m

, se x ∈ [m, b]

0, se x ≥ b

(2.4)

A figura 1 mostra o gráfico da função de pertinência triangular.
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Figura 1 – Função de pertinência triangular

b) Função trapezoidal: definida pelos parâmetros (a,m, n, b), sendo a ≤ m ≤ n ≤ b.

µA (x) =



0, se x < a

x−a
m−a

, se x ∈ [a,m)

1, se x ∈ [m,n)
b−x
b−n

, se x ∈ [n, b]

0, se x > b

(2.5)

O gráfico da função de pertinência trapezoidal está ilustrado na figura 2.

Figura 2 – Função de pertinência trapezoidal

Além de descrever conjuntos fuzzy, a função de pertinência também é utilizada na
definição das operações que podem ser realizadas entre eles (ZIMMERMANN, 2001). Na
próxima seção, são apresentadas algumas das principais operações entre conjuntos fuzzy.
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2.1.3 Operações

Assim como nos conjuntos clássicos, as operações de interseção, união e complemento
também são definidas para conjuntos fuzzy. A interseção A ∩ B entre dois conjuntos
fuzzy A e B em um universo de discurso X é implementada por uma classe de funções
conhecida como t-norma. Uma t-norma, também chamada norma triangular, é uma função
T : [0, 1]2 → [0, 1] que satisfaz as seguintes propriedades, para quaisquer x, y, z ∈ [0, 1]
(KLEMENT; MESIAR; PAP, 2000):

• Comutatividade: T (x, y) = T (y, x).

• Associatividade: T (x, T (y, z)) = T (T (x, y) , z).

• Monotonicidade: T (x, y) ≤ T (x, z), sempre que y ≤ z.

• Identidade: T (x, 1) = x.

Segundo Klement, Mesiar e Pap (2000), as quatro t-normas básicas são as funções
mínimo (TM ), produto (TP ), t-norma de Lukasiewicz (TL) e produto drástico (TD), descritas
nas equações 2.6, 2.7, 2.8 e 2.9, respectivamente (CABRAL, 2011):

a) mínimo (TM):
TM (x, y) = min (x, y) (2.6)

b) produto (TP ):
TP (x, y) = x · y (2.7)

c) t-norma de Lukasiewicz (TL):

TL (x, y) = max (x+ y − 1, 0) (2.8)

d) produto drástico (TD):

TD (x, y) =


0, se x 6= 1 e y 6= 1

x, se y = 1

y, se x = 1

(2.9)

A interseção A ∩ B entre os conjuntos fuzzy A e B utilizando uma t-norma T é
definida para um determinado elemento x ∈ X conforme a equação 2.10:

µA∩B (x) = T {µA (x) , µB (x)} (2.10)

Utilizando, por exemplo, as t-normas mínimo (TM) e produto (TP ), a interseção
A ∩ B entre os conjuntos fuzzy A e B é implementada para um determinado elemento
x ∈ X de acordo com as equações 2.11 e 2.12, respectivamente:
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a) interseção utilizando a t-norma mínimo (TM):

µA∩B (x) = min {µA (x) , µB (x)} (2.11)

b) interseção utilizando a t-norma produto (TP ):

µA∩B (x) = µA (x) · µB (x) (2.12)

A união A ∪ B entre dois conjuntos fuzzy A e B em um universo de discurso
X é implementada por uma classe de funções conhecida como t-conorma ou s-norma.
Uma t-conorma, também denominada conorma triangular, consiste em uma função S :
[0, 1]2 → [0, 1] que, para quaisquer x, y, z ∈ [0, 1], as propriedades a seguir são atendidas
(KLEMENT; MESIAR; PAP, 2000):

• Comutatividade: S (x, y) = S (y, x).

• Associatividade: S (x, S (y, z)) = S (S (x, y) , z).

• Monotonicidade: S (x, y) ≤ S (x, z), sempre que y ≤ z.

• Identidade: S (x, 0) = x.

De acordo com Klement, Mesiar e Pap (2000), as quatro t-conormas básicas são as
funções máximo (SM), soma probabilística (SP ), t-conorma de Lukasiewicz (SL) e soma
drástica (SD), descritas nas equações 2.13, 2.14, 2.15 e 2.16, respectivamente (CABRAL,
2011):

a) máximo (SM):
SM (x, y) = max (x, y) (2.13)

b) soma probabilística (SP ):

SP (x, y) = x+ y − x · y (2.14)

c) t-conorma de Lukasiewicz (SL):

SL (x, y) = min (x+ y, 1) (2.15)

d) soma drástica (SD):

SD (x, y) =

1, se x, y ∈ [0, 1]

max (x, y) , caso contrário
(2.16)
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A união A ∪ B entre os conjuntos fuzzy A e B utilizando uma t-conorma S é
definida para um determinado elemento x ∈ X conforme a equação 2.17:

µA∪B (x) = S {µA (x) , µB (x)} (2.17)

Utilizando, por exemplo, as t-conormas máximo (SM) e soma probabilística (SP ),
a união A ∪B entre os conjuntos fuzzy A e B é descrita para um determinado elemento
x ∈ X de acordo com as equações 2.18 e 2.19, respectivamente:

a) união utilizando a t-conorma máximo (SM):

µA∪B (x) = max {µA (x) , µB (x)} (2.18)

b) união utilizando a t-conorma soma probabilística (SP ):

µA∪B (x) = µA (x) + µB (x)− µA (x) · µB (x) (2.19)

O complemento Ā de um conjunto fuzzy A em um universo de discurso X é definido
por uma função C : [0, 1]→ [0, 1] que satisfaz, ao menos, as seguintes propriedades (KLIR;
YUAN, 1995):

• Condição limite: C (0) = 1 e C (1) = 0.

• Monotonicidade: C (x) ≥ C (y) sempre que x ≤ y, para todo x, y ∈ [0, 1].

Além de satisfazer as propriedades condição limite e monotonicidade, é desejável
também que a função C atenda a outras duas propriedades, chamadas continuidade e
involução, as quais são definidas a seguir (KLIR; YUAN, 1995):

• Continuidade: C é uma função contínua.

• Involução: C (C (x)) = x para x ∈ [0, 1].

Uma função C que satisfaz as propriedades de condição limite, monotonicidade,
continuidade e involução é descrita pela equação 2.20 (KLIR; YUAN, 1995):

C (x) = 1− x (2.20)

O complemento Ā do conjunto fuzzy A utilizando uma função C é definido para
um determinado elemento x ∈ X conforme a equação 2.21:

µĀ (x) = C {µA (x)} (2.21)
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Utilizando a função descrita na equação 2.20, o complemento Ā do conjunto fuzzy
A é implementado para um determinado elemento x ∈ X de acordo com a equação 2.22:

µĀ (x) = 1− µA (x) (2.22)

Além das operações de interseção, união e complemento, são também definidas
para os conjuntos fuzzy as chamadas operações de agregação. Formalmente, a agregação
de n conjuntos fuzzy A1, A2, . . . , An (n ≥ 2) em um universo de discurso X, gerando um
único conjunto fuzzy A é realizada por uma função H : [0, 1]n → [0, 1] que atende, ao
menos, as seguintes propriedades (KLIR; YUAN, 1995):

• Condição limite: H (0, 0, . . . , 0) = 0 e H (1, 1, . . . , 1) = 1.

• Monotonicidade: Para qualquer par de tuplas (x1, x2, . . . , xn) e (y1, y2, . . . , yn), con-
siderando xi, yi ∈ [0, 1] para todo i ∈ Nn, se xi ≤ yi para qualquer i ∈ Nn, então

H (x1, x2, . . . , xn) ≤ H (y1, y2, . . . , yn)

• Continuidade: H é uma função contínua.

Além das propriedades de condição limite, monotonicidade e continuidade, espera-se
também que as operações de agregação atendam a outras duas propriedades, denominadas
simetria e idempotência, as quais são definidas a seguir (KLIR; YUAN, 1995):

• Simetria: H é uma função simétrica em todos os seus argumentos se, para qualquer
permutação p, então

H (x1, x2, . . . , xn) = H
(
xp(1), xp(2), . . . , xp(n)

)
• Idempotência: H é uma função idempotente se

H (x, x, . . . , x) = x

Os operadores de interseção e união fuzzy, representados pelas classes de funções
t-norma e t-conorma, respectivamente, são também considerados operadores de agrega-
ção. Embora as t-normas e t-conormas sejam definidas apenas para dois argumentos, a
propriedade de associativade permite que suas definições sejam estendidas para qualquer
número n de argumentos. Outra função classificada como operador de agregação é a média
aritmética (HM), definida na equação 2.23 (KLIR; YUAN, 1995):

HM (x1, x2, . . . , xn) = 1
n

(x1 + x2 + · · ·+ xn) (2.23)
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A agregação de n conjuntos fuzzy A1, A2, . . . , An (n ≥ 2) gerando um único conjunto
fuzzy A é definida para um determinado elemento x ∈ X conforme a equação 2.24:

µA (x) = H {µA1 (x) , µA2 (x) , . . . , µAn (x)} (2.24)

Utilizando, por exemplo, a t-conorma máximo (SM) e a função média aritmética
(HM ), a agregação de n conjuntos fuzzy A1, A2, . . . , An (n ≥ 2) gerando um único conjunto
fuzzy A é implementada para um determinado elemento x ∈ X de acordo com as equações
2.25 e 2.26, respectivamente:

a) agregação utilizando a t-conorma máximo (SM):

µA (x) = max {µA1 (x) , µA2 (x) , . . . , µAn (x)} (2.25)

b) agregação utilizando a função média aritmética (HM):

µA (x) = 1
n
{µA1 (x) + µA2 (x) + · · ·+ µAn (x)} (2.26)

Outros exemplos de operações definidas para conjuntos fuzzy podem ser encontrados
nos trabalhos de Klir e Yuan (1995) e Klement, Mesiar e Pap (2000). Na próxima seção,
será apresentado o conceito de variável linguística, o qual é considerado fundamental na
teoria dos conjuntos fuzzy (PEDRYCZ; GOMIDE, 2007).

2.2 Variáveis linguísticas
Segundo a definição proposta por Zadeh (1973), uma variável linguística é uma va-

riável cujos valores são representados por palavras ou sentenças escritas em uma linguagem
natural ou artificial. Por exemplo, uma determinada variável Temperatura é considerada
linguística caso ela seja representada por um conjunto de termos linguísticos como baixa,
média ou alta em vez de números como 10oC, 25oC ou 40oC. De acordo com Klir e Yuan
(1995), a definição de uma variável linguística é realizada a partir de uma variável numérica
que assume valores em um intervalo específico, o qual é granularizado em um conjunto
de termos linguísticos especificados por conjuntos fuzzy. Esse processo de granularização
de uma variável numérica em conjuntos fuzzy é responsável por definir a partição fuzzy
da respectiva variável linguística (CASTRO, 2004). A quantidade de termos linguísticos
utilizados para caracterizar uma variável linguística determina a granularidade da sua
partição fuzzy (PEDRYCZ, 2016). Para ilustrar os conceitos apresentados, a figura 3
mostra a variável linguística Temperatura mencionada anteriormente, representada por
três termos linguísticos (baixa, média e alta), considerando uma variável numérica t que
assume valores entre 0oC e 50oC (PEDRYCZ; GOMIDE, 1998):
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Figura 3 – Variável linguística Temperatura - Adaptado (PEDRYCZ; GOMIDE, 1998)

Na figura 3, observa-se que os termos linguísticos baixa e alta são especificados
por conjuntos fuzzy definidos por funções de pertinência trapezoidais, enquanto o termo
linguístico média é especificado por um conjunto fuzzy definido por uma função de
pertinência triangular. Além disso, percebe-se que a granularidade da partição fuzzy da
variável linguística Temperatura é igual a três, uma vez que essa é a quantidade de termos
linguísticos utilizados para caracterizá-la.

Para Pedrycz e Gomide (2007), as variáveis linguísticas desempenham um impor-
tante papel na construção de sistemas fuzzy em diversas áreas, tais como reconhecimento
de padrões, análise de dados, controle fuzzy e classificação de dados. Na próxima seção,
serão apresentados os sistemas fuzzy formados por um conjunto de regras, os chamados
Sistemas Fuzzy Baseados em Regras (SFBRs).

2.3 Sistemas Fuzzy Baseados em Regras
A teoria de conjuntos fuzzy possui como uma das suas mais importantes aplicações

os chamados Sistemas Fuzzy. Em geral, eles são modelos formados por um conjunto de
regras no formato SE (antecedente) - ENTÃO (consequente), as quais são compostas por
sentenças fuzzy, constituindo assim uma extensão aos tradicionais sistemas baseados em
regras. Tais sistemas fuzzy são denominados Sistemas Fuzzy Baseados em Regras (SFBRs)
(HERRERA, 2008).

De acordo com Fazzolari et al. (2013), diversos tipos de SFBRs foram propostos
na literatura. Dentre os vários modelos existentes, dois são considerados mais populares: o
modelo linguístico do tipo Mamdani (MAMDANI, 1974; MAMDANI; ASSILIAN, 1975) e o
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modelo do tipo Takagi-Sugeno-Kang (TSK) (TAKAGI; SUGENO, 1985; SUGENO; KANG,
1988). Um SFBR do tipo Mamdani, assim como qualquer outro SFBR, é formado por dois
componentes principais: a Base de Conhecimento (BC), que armazena as informações a
respeito do problema a ser resolvido, e o Mecanismo de Inferência (MI), que utiliza as
informações contidas na Base de Conhecimento para fornecer uma saída a partir de uma
determinada entrada. A interface de entrada consiste em um Fuzificador, que transforma
uma entrada crisp em uma entrada fuzzy. A interface de saída, quando presente, é composta
por um Defuzificador, que transforma uma saída fuzzy em uma saída crisp. A estrutura
genérica de um SFBR do tipo Mamdani é mostrada na figura 4 (CORDÓN, 2011):

Figura 4 – Estrutura genérica de um SFBR do tipo Mamdani - Adaptado (CORDÓN,
2011)

A Base de Conhecimento de um SFBR do tipo Mamdani é formada por dois
componentes: a Base de Regras (BR) e a Base de Dados (BD). A Base de Regras contém
um conjunto de regras fuzzy no formato SE - ENTÃO, as quais são compostas por variáveis
linguísticas. Já a Base de Dados é constituída pelas funções de pertinência das partições
fuzzy associadas a cada variável (CORDÓN, 2011). A determinação das partições fuzzy é
uma tarefa crucial, uma vez que as funções de pertinência dos conjuntos fuzzy podem afetar
o desempenho do sistema (AU; CHAN; WONG, 2006). Em certos casos, uma partição
fuzzy pode ser formada por tantos termos linguísticos que alguns acabam se tornando
desnecessários, ou seja, eles passam a não influenciar o comportamento do sistema e
acabam prejudicando a sua interpretabilidade. Em outros casos, entretanto, pode ser
necessário adicionar novos termos linguísticos na partição fuzzy para que seja possível
diferenciar de maneira apropriada os valores que as variáveis podem assumir (VILLAR et
al., 2015). Portanto, a granularidade de cada partição fuzzy, ou seja, a quantidade de termos
linguísticos utilizados para representar cada variável é uma propriedade fundamental para
o desempenho de um SFBR (CORDÓN; HERRERA; VILLAR, 2000).
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Dependendo do problema a ser resolvido, diferentes estruturas de regras fuzzy
podem ser utilizadas em um SFBR do tipo Mamdani. Em problemas de regressão, são
empregadas regras fuzzy cujos antecedentes e consequentes são formados por variáveis
linguísticas, como descrito na equação 2.27 (CORDÓN, 2011):

SE x1 é A1 E . . . E xn é An ENTÃO y é B (2.27)

na qual xi e y são as variáveis linguísticas de entrada e de saída, respectivamente, e Ai e
B são termos linguísticos que representam os valores que essas variáveis assumem. Em
problemas de classificação, são utilizadas regras cujos antecedentes também são formados
por variáveis linguísticas. Entretanto, nesse tipo de problema, o consequente da regra
não é uma variável linguística, e sim um valor numérico que representa uma classe do
respectivo problema. Os SFBRs desenvolvidos para solucionar problemas de classificação são
denominados Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras (SCFBRs) (CORDÓN;
JESUS; HERRERA, 1999).

2.4 Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras
Um Sistema de Classificação Fuzzy Baseado em Regras (SCFBR), de maneira

análoga a outros SFBRs, também possui como componentes principais a Base de Conheci-
mento e o Mecanismo de Inferência. A diferença em relação aos demais SFBRs é que ele
recebe como entrada uma amostra e fornece como saída a classe que será associada a essa
amostra, conforme mostra a figura 5 (CORDÓN; JESUS; HERRERA, 1999):

Figura 5 – Sistema de Classificação Fuzzy Baseado em Regras - Adaptado (CORDÓN;
JESUS; HERRERA, 1999)
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2.4.1 Base de Conhecimento

A Base de Conhecimento de um SCFBR tem como função armazenar a informação
que se tem a respeito do problema de classificação. Essa informação pode ser fornecida por
especialistas ou obtida automaticamente a partir dos dados disponíveis. No último caso, é
utilizado um conjunto de dados de treinamento formado por m amostras rotuladas xp =
(xp1, . . . , xpn, Cp), p = 1, 2, . . . ,m, em que xpi é o valor do i-ésimo atributo (i = 1, 2, . . . , n)
e Cp é a classe (C1, . . . , CM) da p-ésima amostra de treinamento (RÍO et al., 2015).

De acordo com Ishibuchi e Yamamoto (2005), diversos tipos de regras fuzzy já
foram utilizadas em problemas de classificação. Cordón, Jesus e Herrera (1999) analisaram
três desses tipos, cuja diferença encontra-se no consequente da regra, que é formado apenas
por uma classe no primeiro, por uma classe e um peso no segundo, e por um peso para
cada classe do problema no terceiro. Segundo Cordón (2011), o segundo tipo é o mais
utilizado, o qual apresenta a seguinte estrutura:

Rj : SE x1 é Aj1 E . . . E xn é Ajn ENTÃO Classe é Cj com Peso igual a Pj (2.28)

em que Rj é o identificador da j-ésima regra da Base de Regras, x = (x1, . . . , xn) é um
vetor de n dimensões relacionado a uma amostra, Aji é um termo linguístico utilizado
para representar o valor do i-ésimo atributo, Cj é uma das M classes do problema e Pj é
o peso da regra. No trabalho realizado por Ishibuchi e Nakashima (2001), foi demonstrado
que o desempenho de um SCFBR é influenciado de maneira significativa pelo peso das
regras. Dois métodos heurísticos para se calcular o peso de uma determinada regra fuzzy
foram propostos por Ishibuchi e Yamamoto (2005). Um desses métodos é denominado
Penalized Certainty Factor (PCF), o qual é descrito na equação 2.29:

Pj = PCFj =
∑

xp∈Cj
µAj

(xp)−∑xp /∈Cj
µAj

(xp)∑m
p=1 µAj

(xp) (2.29)

em que µAj
(xp) é o grau de pertinência entre a amostra xp do conjunto de dados de

treinamento e os antecedentes da regra j, cujo cálculo é realizado aplicando-se uma t-norma
de acordo com a equação 2.30:

µAj
(xp) = T

{
µAj1 (xp1) , . . . , µAjn

(xpn)
}

(2.30)

Exemplos da utilização do método Penalized Certainty Factor (PCF) em problemas
de classificação de dados podem ser vistos em Barrenechea et al. (2013), López et al.
(2015), Villar et al. (2015), Fernández, Almansa e Herrera (2017) e Elkano et al. (2018).
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2.4.2 Mecanismo de Inferência

O Mecanismo de Inferência (MI) de um SCFBR é responsável por utilizar a
informação presente na Base de Conhecimento para classificar uma determinada amostra.
Considerando uma amostra xp = (xp1, . . . , xpn) a ser classificada, uma Base de Regras
(BR) formada por L regras no formato descrito pela equação 2.28, e sendo M o número
de classes do problema de classificação, os passos de um mecanismo de inferência fuzzy
são apresentados a seguir (CORDÓN; JESUS; HERRERA, 1999; BARRENECHEA et al.,
2013):

1. Primeiramente, é calculado o grau de pertinência µAj
(xp) entre a amostra xp e o

antecedente de cada uma das L regras Rj, como descrito na equação 2.31:

µAj
(xp) = T

{
µAj1 (xp1) , . . . , µAjn

(xpn)
}
, j = 1, . . . , L (2.31)

onde T é uma t-norma.

2. Em seguida, para cada uma das L regras Rj, é calculado o grau de associação bk
j

entre a amostra xp e a classe Cj presente no consequente da regra Rj, conforme
descrito na equação 2.32:

bk
j = µAj

(xp) · P k
j , j = 1, . . . , L (2.32)

na qual k (k = 1, . . . ,M) representa o índice da classe presente no consequente da
regra Rj.

3. O terceiro passo consiste em utilizar uma função de agregação H para combinar
os graus de associação bk

j positivos de cada uma das M classes do problema de
classificação, como descrito na equação 2.33:

Yk = H
(
bk

j | j = 1, . . . , L e bk
j > 0

)
, k = 1, . . . ,M (2.33)

na qual Yk é o grau de compatibilidade entre a amostra xp e a classe Ck.

4. No quarto e último passo, uma função de decisão F é aplicada sobre os graus de
compatibilidade Yk entre a amostra xp e cada uma das M classes Ck. A amostra xp

será classificada com a classe Ck que apresentar o maior grau de compatibilidade Yk,
conforme descrito na equação 2.34:

F (Y1, . . . , YM) = arg max
k=1,...,M

(Yk) (2.34)
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Quando a função de agregação H utilizada é a t-conorma máximo (SM ), descrita na
equação 2.13, o mecanismo de inferência é denominadoMétodo de Raciocínio Fuzzy Clássico
ou Método da Regra Vencedora (CORDÓN; JESUS; HERRERA, 1999; ISHIBUCHI;
NAKASHIMA; MORISAWA, 1999). Esse método é caracterizado por utilizar apenas uma
única regra na classificação da amostra xp. Essa regra, denominada regra vencedora, é
aquela cuja classe Cj presente em seu consequente apresenta o maior grau de associação bk

j

com a amostra xp. Sendo Rv a regra vencedora, a amostra xp é classificada com a classe
Cv presente no consequente da regra Rv. Esse processo é ilustrado na figura 6.

Figura 6 – Método de Raciocínio Fuzzy Clássico - Adaptado (CORDÓN; JESUS; HER-
RERA, 1999)

Segundo Cordón, Jesus e Herrera (1999), o Método de Raciocínio Fuzzy Clássico é
um dos mecanismos de inferência mais adotados em SCFBRs. Exemplos de sua utilização
podem ser encontrados nos trabalhos de López et al. (2015), Río et al. (2015), Villar et al.
(2015), Ferranti et al. (2017), Lahsasna e Seng (2017) e Elkano et al. (2018).

De acordo com Cordón, Jesus e Herrera (1999), também existem mecanismos de
inferência que utilizam a informação proveniente de mais de uma regra para classificar uma
determinada amostra xp, conforme ilustrado na figura 7. Um exemplo são os mecanismos
de inferência baseados em uma função de agregação H que considera, na classificação
da amostra xp, todas as regras Rj cujas classes Cj apresentam um grau de associação
bk

j maior do que zero com a respectiva amostra. Uma das funções de agregação H que
apresentam esse comportamento é a média aritmética (HM), descrita na equação 2.23.
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Um outro exemplo de mecanismo de inferência que classifica uma determinada
amostra xp a partir da informação de diversas regras é o Combinação Aditiva (em inglês:
Additive Combination), também chamado de Voto Ponderado (em inglês: Weighted Vote).
Esse método substitui a função de agregação H por uma função AC que realiza a soma
dos graus de associação bk

j positivos de cada classe Ck (k = 1, . . . ,M), como descrito na
equação 2.35:

AC (a1, a2, . . . , ask
) = a1 + a2 + · · ·+ ask

(2.35)

na qual (a1, a2, . . . , ask
) são os graus de associação bk

j positivos de cada classe Ck (k =
1, . . . ,M). Esse mecanismo de inferência é utilizado pelo classificador fuzzy FARC-HD
(ALCALA-FDEZ; ALCALÁ; HERRERA, 2011), o qual é considerado um dos principais
SCFBRs (LUCCA et al., 2019).

Figura 7 – Mecanismo de Inferência que considera a informação de diversas regras na
classificação de uma amostra - Adaptado (CORDÓN; JESUS; HERRERA,
1999)

Barrenechea et al. (2013) propuseram um novo mecanismo de inferência que
também considera a informação fornecida por mais de uma regra na classificação de
uma determinada amostra xp. A principal característica do método proposto é utilizar a
Integral de Choquet (CHOQUET, 1954; KLEMENT; MESIAR, 2012) como o operador de
agregação responsável por combinar os graus de associação bk

j positivos para cada classe Ck

(k = 1, . . . ,M) do problema de classificação. Nos anos seguintes, foram desenvolvidos novos
mecanismos de inferência que utilizam funções consideradas generalizações da Integral de
Choquet, como pode ser observado em Lucca et al. (2015), Lucca et al. (2017), Lucca et
al. (2018) e Lucca et al. (2019).
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3 Algoritmos Evolutivos

Neste capítulo, são apresentados os algoritmos evolutivos, um conjunto de técnicas
de busca e otimização inspiradas nos mecanismos de evolução da natureza. Inicialmente,
uma breve introdução sobre o tema é realizada e os conceitos básicos das abordagens
evolutivas são explicados. Em seguida, os principais componentes a serem especificados
durante a definição de um algoritmo evolutivo são descritos. Por fim, as características
mais importantes do algoritmo CHC são apresentadas.

3.1 Introdução
Na década de 1950, engenheiros e cientistas da computação começaram a buscar

inspiração nos princípios da evolução biológica para resolver problemas de otimização
(BLUM et al., 2011). Nas décadas seguintes, diferentes abordagens baseadas nessa teoria
foram desenvolvidas, como a Programação Evolutiva (FOGEL; OWENS; WALSH, 1966;
FOGEL, 1991), as Estratégias Evolutivas (RECHENBERG, 1965; SCHWEFEL, 1965),
os Algoritmos Genéticos (HOLLAND, 1975; DE JONG, 1975; GOLDBERG, 1989) e
a Programação Genética (KOZA, 1992; KOZA, 1994). Essas técnicas são chamadas de
Algoritmos Evolutivos (BÄCK; SCHWEFEL, 1993; BÄCK, 1996) e a área da Ciência da
Computação que abrange tais algoritmos é denominada Computação Evolutiva (BÄCK;
FOGEL; MICHALEWICZ, 1997; DE JONG, 2006; EIBEN; SMITH, 2015).

3.2 Conceitos básicos
Os conceitos básicos de um algoritmo evolutivo são basicamente os mesmos para as

diferentes abordagens existentes. Ele se baseia, essencialmente, no mecanismo de seleção
natural proposto por Charles Darwin, segundo o qual apenas os indivíduos mais adaptados
de uma população sobrevivem em um ambiente cujos recursos são limitados. Fazendo
uma analogia com esse mecanismo, um algoritmo evolutivo é formado por um conjunto
de indivíduos, ou seja, uma população, na qual cada indivíduo representa uma possível
solução para o problema a ser resolvido. A aptidão de um indivíduo ao ambiente, que
é entendida como a qualidade de uma solução, é medida por uma função de avaliação,
também chamada função de aptidão ou função fitness. De acordo com os valores de aptidão,
os melhores indivíduos de uma população são selecionados para darem início à formação
de uma nova população. A primeira etapa na geração da nova população é a realização
de duas operações, denominadas recombinação e mutação. Na recombinação, também
chamada de cruzamento, dois ou mais indivíduos selecionados (pais) dão origem a um
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ou mais novos indivíduos (filhos). Na mutação, um indivíduo dá origem a apenas um
novo indivíduo. A partir dessas duas operações, é gerado um conjunto de novos indivíduos
(descendentes) e a aptidão de cada um deles é calculada utilizando-se a função de avaliação.
Em seguida, baseado nos valores de aptidão e/ou na idade de cada indivíduo, os novos
indivíduos (descendentes) competem com os antigos indivíduos (pais) para fazerem parte
da nova população, dando origem assim a uma nova geração. Esse processo se repete até
que seja encontrada uma solução (indivíduo) cuja qualidade (aptidão) seja satisfatória ou
até que algum limite computacional seja atingido, como, por exemplo, o número máximo
de gerações. O pseudocódigo e o esquema geral de um algoritmo evolutivo são mostrados
no algoritmo 1 e na figura 8, respectivamente (EIBEN; SMITH, 2015):

Algoritmo 1: Algoritmo Evolutivo - Adaptado (EIBEN; SMITH, 2015)
1 inicialização:
2 Inicializar a população;
3 Avaliar cada indivíduo da população inicial;
4 enquanto condição de parada não for satisfeita faça
5 Selecionar indivíduos para as etapas de recombinação e mutação;
6 Realizar a recombinação entre pares de indivíduos (pais);
7 Realizar a mutação nos indivíduos gerados na etapa de recombinação (filhos);
8 Avaliar os novos indivíduos gerados (descendentes);
9 Selecionar indivíduos para a próxima geração;

10 fim enquanto
11 retornar: melhor indivíduo

Figura 8 – Esquema geral de um Algoritmo Evolutivo - Adaptado (EIBEN; SMITH, 2015)



Capítulo 3. Algoritmos Evolutivos 40

3.3 Principais componentes
De acordo com Eiben e Smith (2015), para que um algoritmo evolutivo seja

definido, é necessário especificar uma série de componentes, tais como a representação dos
indivíduos, o tamanho da população, a função de avaliação, os operadores genéticos de
seleção, recombinação e mutação, além do procedimento de inicialização do algoritmo e os
critérios para o término de sua execução. A seguir, cada um desses componentes é descrito
com maiores detalhes:

a) Inicialização: geralmente, a população inicial de um algoritmo evolutivo é gerada
de forma aleatória. No entanto, é possível construí-la de outras maneiras como, por
exemplo, a partir de um ponto de partida conhecido (BÄCK, 1996).

b) Representação: os indivíduos ou cromossomos de um algoritmo evolutivo consistem
em possíveis soluções para o problema a ser resolvido. Essas soluções podem ser
representadas de diversas maneiras. A escolha da representação mais adequada
depende do problema considerado e também do algoritmo utilizado para solucioná-lo
(DEB, 2000). Dentre as diferentes formas de representação existentes na literatura,
algumas das mais conhecidas são a codificação binária e a codificação inteira. Na
codificação binária, um cromossomo é representado por uma sequência de dígitos 0
e 1. Já na codificação inteira, um cromossomo é representado por uma sequência
de números inteiros. Cada posição de um cromossomo recebe o nome de gene. A
figura 9 ilustra os cromossomos Ch1 e Ch2, os quais foram representados por meio
das codificações binária e inteira, respectivamente.

Figura 9 – Representação de um cromossomo (indivíduo)

c) População: uma população é formada por um conjunto de indivíduos, os quais repre-
sentam possíveis soluções para o problema considerado. O tamanho da população, ou
seja, a quantidade de indivíduos que ela contém é definida antes do início da execução
do algoritmo e geralmente permanece constante ao longo do processo evolutivo. Um
importante aspecto associado a uma população é a sua diversidade, que consiste em
uma medida relacionada ao número de diferentes soluções (indivíduos) contidas na
população. Quando a diversidade da população diminui de maneira muito rápida e
as possíveis soluções ficam estagnadas em um mínimo local, diz-se que ocorreu um
fenômeno denominado convergência prematura, o qual acontece frequentemente nos
algoritmos evolutivos (EIBEN; SMITH, 2015).
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d) Função de avaliação: também chamada de função de aptidão ou função fitness, a
função de avaliação mede a qualidade de uma solução representada por um indivíduo,
refletindo a habilidade que esse indivíduo tem de sobreviver e se reproduzir (BLUM
et al., 2011).

e) Seleção de indivíduos para as etapas de Recombinação e Mutação: em cada geração
do algoritmo evolutivo, determinados indivíduos de uma população (pais) são seleci-
onados para darem origem, por meio dos operadores genéticos de recombinação e
mutação, a um conjunto de novos indivíduos (descendentes). Essa seleção geralmente
é baseada nos valores de aptidão, de modo que os indivíduos mais aptos possuem
maiores chances de serem selecionados. De acordo com Bäck (1994), quanto maior
for a ênfase dada à seleção dos melhores indivíduos, maior será a pressão seletiva no
processo de busca. Dois métodos de seleção tradicionalmente utilizados são a Seleção
por Roleta e a Seleção por Torneio. Na Seleção por Roleta, a probabilidade de um
indivíduo da população ser selecionado é diretamente proporcional ao valor da sua
aptidão, como descrito na equação 3.1 (EIBEN; SMITH, 2015):

Proleta (i) = f (i)∑M
j=1 f (j)

(3.1)

em que Proleta (i) é a probabilidade que um indivíduo i tem de ser selecionado, f (i) é
o valor da aptidão do indivíduo i e∑M

j=1 f (j) é a soma dos valores de aptidão de todos
os M indivíduos da população. Para que sejam selecionados M indivíduos, a roleta
deve ser executada M vezes. Na Seleção por Torneio, são sorteados aleatoriamente k
indivíduos e aquele que tiver o melhor valor de aptidão é selecionado. Esse processo
é repetido até que sejam selecionados um determinado número M de indivíduos.

f) Recombinação: esse operador combina a informação genética de dois ou mais indiví-
duos para gerar um ou mais novos cromossomos. A ideia desse mecanismo é que,
efetuando a recombinação entre dois indivíduos com diferentes qualidades desejadas,
é possível criar um novo cromossomo que possua essas duas qualidades. Em geral, a
realização do cruzamento está associada a uma probabilidade pc, denominada taxa
de cruzamento. Uma das formas tradicionais de implementar o operador de recombi-
nação é por meio do cruzamento de 1 ponto. Nesse tipo de cruzamento, o primeiro
passo é escolher, de maneira aleatória, um número r no intervalo [1, n− 1] (n é o
tamanho do indivíduo). Esse número determina o chamado ponto de cruzamento
entre os indivíduos. Em seguida, o material genético localizado após esse ponto é
trocado entre os dois indivíduos pais, dando origem a dois novos indivíduos filhos
(EIBEN; SMITH, 2015). O funcionamento desse operador é ilustrado pela figura
10, na qual os cromossomos Ch3 e Ch4 são gerados a partir do cruzamento entre os
cromossomos Ch1 e Ch2, sendo o ponto de cruzamento r igual a 4.
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Figura 10 – Cruzamento de 1 ponto - Adaptado (EIBEN; SMITH, 2015)

Outra maneira de realizar a recombinação entre indivíduos é utilizando o cruzamento
uniforme. Nessa forma de cruzamento, cada gene de um filho pode ser herdado
tanto do primeiro pai quanto do segundo pai. Inicialmente, é gerado um vetor v
formado por n variáveis aleatórias com distribuição uniforme no intervalo [0, 1] (n é
o tamanho do indivíduo). Para cada posição (gene) do primeiro cromossomo filho,
se o respectivo valor do vetor v for menor do que um parâmetro p, que geralmente é
igual a 0.5, o gene em questão é herdado do primeiro pai. Caso contrário, o gene
é herdado do segundo pai. A formação do segundo filho é realizada de maneira
inversa, ou seja, se o primeiro filho herdou o gene da posição 1 do primeiro pai, o
segundo filho herdará o respectivo gene do segundo pai, e assim por diante (EIBEN;
SMITH, 2015). A figura 11 ilustra o cruzamento uniforme entre dois cromossomos
Ch1 e Ch2, no qual são gerados os cromossomos filhos Ch3 e Ch4, considerando
v = [0.2, 0.6, 0.7, 0.3, 0.8, 0.1, 0.9, 0.3] e p = 0.5.

Figura 11 – Cruzamento uniforme - Adaptado (EIBEN; SMITH, 2015)

g) Mutação: o operador de mutação é responsável por realizar pequenas alterações em
um indivíduo, gerando assim um novo indivíduo ligeiramente modificado. Existem
diferentes maneiras de implementar essa operação, cuja ocorrência ou não está
associada a uma probabilidade pm, chamada taxa de mutação. Uma das formas
tradicionais de realizar a mutação é denominada mutação de ponto único, em que um
novo cromossomo é criado a partir da troca aleatória de 1 gene de um determinado
cromossomo (ASHLOCK, 2006). A figura 12 ilustra esse tipo de mutação, na qual
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um cromossomo Ch1 sofre mutação no gene da posição 4 e dá origem a um novo
cromossomo Ch2.

Figura 12 – Mutação de ponto único

h) Seleção de indivíduos para a formação de uma nova população: após as etapas de
recombinação e mutação, é gerado um número N de indivíduos descendentes a partir
de uma quantidadeM de indivíduos pais. Considerando que o tamanho da população
do algoritmo evolutivo é igual a M , é necessário selecionar M indivíduos dentre os
M pais e os N descendentes para formar a população da nova geração. Essa seleção
pode ser realizada de duas maneiras. Na primeira delas, os M pais são descartados e
os N descendentes competem entre si para fazerem parte da nova população. Na
segunda maneira, os M pais disputam com os N descendentes um dos M lugares na
população da nova geração (DE JONG, 2006).

i) Término: a execução de um algoritmo evolutivo termina quando algum critério de
parada é atingido. Se existir uma solução ótima para o problema a ser resolvido,
o processo evolutivo pode ser encerrado assim que essa solução for encontrada ou
quando alguma solução próxima a ela for obtida. No entanto, como os algoritmos
evolutivos são estocásticos, é possível que tais soluções não sejam encontradas. Logo,
outras condições de parada também são adotadas para garantir o término da execução
do algoritmo. Essas condições estão geralmente relacionadas a limites computacionais,
como o tempo máximo de CPU, a quantidade máxima de avaliações de aptidão e o
número máximo de gerações (EIBEN; SMITH, 2015).

3.4 Algoritmo CHC
Proposto por Eshelman (1991), o CHC (Cross-generational elitist selection, He-

terogeneous recombination, and Cataclysmic mutation) é um algoritmo evolutivo com
codificação originalmente binária que apresenta quatro características principais. A pri-
meira delas é que, para formar a população de uma nova geração, são selecionados os
melhores indivíduos entre os membros da população atual e seus descendentes. A segunda
e a terceira características envolvem a etapa de recombinação, que procura evitar o cruza-
mento entre dois indivíduos similares e que visa produzir filhos que sejam equidistantes
de seus pais. Por fim, a etapa de mutação não é realizada, sendo executado em seu lugar
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um mecanismo de reinicialização, cujo objetivo é aumentar a diversidade da população
quando a mesma converge. Segundo Whitley et al. (1996), o algoritmo CHC é considerado
uma boa opção para problemas com espaços de busca complexos, uma vez que o mesmo
apresenta um bom equilíbrio entre o aproveitamento das melhores soluções (exploitation)
e a exploração do espaço de busca (exploration). Nas próximas seções, cada uma dessas
quatro características será explicada com maiores detalhes. O pseudocódigo e o esquema
geral do algoritmo CHC são apresentados no algoritmo 2 e na figura 13, respectivamente.

Algoritmo 2: Algoritmo CHC
1 inicialização:
2 Inicializar a população e o valor do limiar d;
3 enquanto condição de parada não for satisfeita faça
4 Selecionar os M indivíduos da população para o cruzamento;
5 Realizar o cruzamento entre os indivíduos;
6 Avaliar os indivíduos da população atual e os descendentes gerados;
7 Selecionar os M melhores indivíduos entre a população atual e seus

descendentes;
8 se nenhum descendente for selecionado para a nova população faça
9 Decrementar o valor do limiar d em 1 unidade;

10 fim se
11 se valor do limiar d for igual a 0 faça
12 Reinicializar a população e o valor do limiar d;
13 fim se
14 fim enquanto
15 retornar: melhor indivíduo

Figura 13 – Esquema geral do algoritmo CHC - Adaptado (PALACIOS et al., 2015)
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3.4.1 Seleção elitista

Em cada geração do processo evolutivo, considerando uma população de tamanho
M , o algoritmo CHC seleciona os M melhores indivíduos entre os membros da população
atual e seus descendentes para fazerem parte da nova população. Caso um descendente
apresente a mesma aptidão de um indivíduo da população atual, o último é priorizado.
Esse mecanismo de formação de uma nova população é chamado de Seleção Elitista, pois
o mesmo garante que os M indivíduos mais aptos encontrados até então sempre irão
sobreviver para a geração seguinte (ESHELMAN, 1991). Esse fato introduz uma forte
pressão seletiva no processo de busca, uma vez que a principal característica considerada
na formação da nova população é a aptidão dos indivíduos (GALAR et al., 2018).

3.4.2 Cruzamento HUX

O operador de recombinação utilizado pelo algoritmo CHC é denominado Half
Uniform Crossover (HUX). Esse operador consiste em uma variação do cruzamento
uniforme, sendo caracterizado por realizar a troca aleatória de exatamente metade dos
genes (bits) diferentes entre dois indivíduos. Com isso, o HUX garante que a distância
de Hamming entre um filho e cada um de seus pais será a maior distância na qual ele
poderia estar, ao mesmo tempo, de cada um deles (ESHELMAN, 1991). Em outras
palavras, os filhos serão equidistantes de seus pais. Dessa forma, uma maior diversidade
é introduzida na nova população e o risco de uma convergência prematura é reduzido
(SIMÕES; COSTA, 2011). A figura 14 ilustra o cruzamento de acordo com o operador
HUX. Sejam os cromossomos Ch1 e Ch2, ambos com codificação binária. Percebe-se que
eles possuem exatamente 4 genes (bits) diferentes entre si, localizados nas posições 2, 4, 6
e 8, indicados na figura pela cor vermelho. Logo, de acordo com o operador de cruzamento
HUX, metade desses genes (bits) distintos são escolhidos de forma aleatória e trocados
entre os dois cromossomos. Nesse caso, foram selecionados os genes das posições 4 e 8,
que são trocados entre os cromossomos pais Ch1 e Ch2, dando origem aos cromossomos
filhos Ch3 e Ch4. Percebe-se que a distância de Hamming entre o cromossomo filho Ch3 e
seus pais Ch1 e Ch2 é igual a 2, que é a maior distância que ele poderia estar, ao mesmo
tempo, de cada um deles. O mesmo raciocínio é válido para o cromossomo filho Ch4.

Figura 14 – Operador de cruzamento HUX
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3.4.3 Prevenção de incesto

No algoritmo CHC, todos os indivíduos de uma população são selecionados e
dispostos aleatoriamente em pares para passarem pela etapa de recombinação (ESHEL-
MAN, 1991). Entretanto, o cruzamento entre dois indivíduos somente é permitido se
eles forem suficientemente diferentes entre si. A recombinação entre dois indivíduos será
realizada apenas se o valor da distância de Hamming entre eles dividido por 2 for maior
do que um limiar d, geralmente inicializado como d = n/4, sendo n o comprimento do
indivíduo. Quando nenhum descendente se torna membro da nova população, ou seja,
quando nenhum descendente é selecionado pelo processo de Seleção Elitista (ou porque
nenhum descendente foi gerado ou porque não foi gerado nenhum descendente mais apto
do que algum indivíduo da população atual), o limiar d é decrementado em uma unidade,
pois essa situação indica que a população está convergindo (SIMÕES; COSTA, 2011). A
figura 15 ilustra o mecanismo de prevenção de incesto. Os cromossomos Ch5 e Ch6, com
codificação binária e tamanho n = 8, foram pareados para passarem pelo processo de
recombinação. A distância de Hamming dist entre eles é igual a 2 (dist = 2), pois apenas
os genes (bits) das posições 4 e 8, indicados na figura pela cor vermelho, são diferentes
entre os dois cromossomos. O valor da distância de Hamming dist dividido por 2 é igual a
1 (dist/2 = 1). Considerando que o valor do limiar d é igual a 2 (d = 2), os cromossomos
não irão se reproduzir devido à ação desse mecanismo, pois dist/2 < d.

Figura 15 – Exemplo do mecanismo de prevenção de incesto

3.4.4 Processo de reinicialização

Quando o limiar d atinge o valor zero, um processo de reinicialização conhecido como
cataclysmic mutation é executado para aumentar a diversidade da população (WHITLEY
et al., 1996). O melhor indivíduo é preservado e serve de modelo para a criação dos demais
cromossomos da população, que são gerados a partir da troca aleatória de uma determinada
porcentagem dr dos genes do cromossomo mais apto. Essa porcentagem é denominada
taxa de divergência e geralmente é igual a 35%. O mecanismo de reinicialização se faz
necessário devido à alta pressão seletiva introduzida pela Seleção Elitista, sendo aplicado
quando a população se torna estagnada (GALAR et al., 2018).
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4 Sistemas Fuzzy Evolutivos

Neste capítulo, são introduzidos os chamados Sistemas Fuzzy Evolutivos (SFEs), um
conjunto de abordagens híbridas que combinam as principais características relacionadas
aos sistemas fuzzy e aos algoritmos evolutivos. Inicialmente, uma breve introdução sobre o
tema é apresentada e os conceitos básicos referentes a tais metodologias são explicados.
Em seguida, são mostradas as abordagens para a geração de SFBRs que consistem no
aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento. Por fim, os requisitos considerados na
definição de um sistema fuzzy são descritos e uma discussão sobre a busca pelo equilíbrio
entre acurácia e interpretabilidade é realizada.

4.1 Introdução
A definição de um sistema fuzzy pode ser ententida como um problema de busca

ou otimização cujo objetivo é determinar aspectos relacionados aos componentes de um
SFBR, tais como os parâmetros das funções de pertinência, a granularidade das partições
fuzzy de cada variável linguística ou o conjunto de regras a ser utilizado. Os algoritmos
evolutivos, conforme visto no capítulo anterior, possuem a capacidade de encontrar boas
soluções em problemas com espaços de busca complexos, além de permitirem que um
conhecimento prévio a respeito do problema analisado seja incorporado em sua estrutura
(FAZZOLARI et al., 2013). A partir do início da década de 1990, diversas metodologias
híbridas começaram a ser desenvolvidas com o propósito de aproveitar a habilidade de
otimização dos algoritmos evolutivos na geração de sistemas fuzzy. Muitas delas foram
baseadas nos tradicionais algoritmos genéticos, ficando conhecidas como Sistemas Fuzzy
Genéticos (SFGs) (CORDÓN et al., 2001; CORDÓN et al., 2004; HERRERA, 2005;
HERRERA, 2008; CORDÓN, 2011). No entanto, também são encontradas na literatura
abordagens que utilizam outros algoritmos evolutivos na definição de sistemas fuzzy, tais
como a Programação Genética, a Programação Evolutiva e as Estratégias Evolutivas.
Por essa razão, esse conjunto de metodologias tem sido denominado nos últimos anos
como Sistemas Fuzzy Evolutivos (SFEs) (KAVKA, 2010; FERNÁNDEZ et al., 2015;
FERNÁNDEZ; HERRERA, 2016; FERNÁNDEZ et al., 2019).

4.2 Conceitos básicos
Os SFEs são um conjunto de abordagens híbridas que integram a capacidade

que os sistemas fuzzy possuem de lidar com incerteza e imprecisão com a habilidade de
aprendizado e otimização dos algoritmos evolutivos (KAVKA, 2010). Essas abordagens são
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caracterizadas por utilizar um algoritmo evolutivo no processo de definição dos componentes
de um SFBR, como ilustrado na figura 16 (FERNÁNDEZ et al., 2015):

Figura 16 – Sistema Fuzzy Evolutivo - Adaptado (FERNÁNDEZ et al., 2015)

No processo evolutivo para a geração do SFBR, determinados componentes do
sistema fuzzy são inicialmente codificados em uma estrutura de parâmetros representada por
um cromossomo. Em seguida, o algoritmo evolutivo é utilizado para encontrar um conjunto
de parâmetros apropriados que permite ao SFBR apresentar os melhores resultados de
acordo com uma função de aptidão adequada. Portanto, o primeiro passo no design de
um SFE é decidir quais componentes do SFBR estarão sujeitos ao processo de otimização
realizado pelo algoritmo evolutivo. Nesse sentido, as abordagens híbridas para a geração de
SFBRs são divididas inicialmente em dois tipos: Ajuste Evolutivo e Aprendizado Evolutivo
(FERNÁNDEZ et al., 2015).

As abordagens do tipo Ajuste Evolutivo são caracterizadas por considerarem uma
Base de Conhecimento definida previamente, ou seja, a Base de Dados e a Base de Regras
são construídas antes do processo evolutivo. O algoritmo evolutivo tem como objetivo
melhorar a definição inicial da Base de Dados ou encontrar os parâmetros mais adequados
para o Mecanismo de Inferência, mantendo a mesma Base de Regras gerada inicialmente.
Já nas abordagens do tipo Aprendizado Evolutivo, não existe uma Base de Conhecimento
definida previamente. Em tais metodologias, o algoritmo evolutivo é empregado com o
objetivo de aprender os componentes de um SFBR, o que pode incluir tanto a construção
da Base de Conhecimento, por meio da determinação da Base de Dados e/ou da Base de
Regras, quanto o aprendizado do Mecanismo de Inferência (FERNÁNDEZ et al., 2015).
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Além da classificação quanto ao ajuste ou aprendizado dos componentes de um
sistema fuzzy, também é necessário determinar se o objetivo da abordagem é apenas
aumentar a acurácia (precisão) do SFBR ou se é desejado encontrar um equilíbrio entre
diferentes objetivos, como, por exemplo, entre a acurácia e a interpretabilidade do sistema, o
que geralmente é realizado por meio da utilização de um Algoritmo Evolutivo Multiobjetivo
(AEMO) (DEB, 2001; COELLO; LAMONT; VELDHUIZEN, 2007; ZHOU et al., 2011). Por
fim, as abordagens também podem ser empregadas na geração de SFBRs que substituem
os conjuntos fuzzy tradicionais propostos por Zadeh (1965) pelas novas representações
existentes na literatura, tais como os conjuntos fuzzy do tipo 2 (KARNIK; MENDEL;
LIANG, 1999) e os conjuntos fuzzy intervalares (DUBOIS; PRADE, 2005).

No trabalho de Fernández et al. (2015), foi proposta uma taxonomia para SFEs
que contém os diferentes tipos de abordagens para a geração de sistemas fuzzy utilizando
algoritmos evolutivos. Essa proposta consiste em uma extensão da taxonomia para SFGs
apresentada por Herrera (2008). Além de classificar as abordagens quanto ao ajuste ou
aprendizado dos componentes de um SFBR, como foi realizado no trabalho de Herrera
(2008), a taxonomia mostrada por Fernández et al. (2015) inclui também as metodologias
que tratam diferentes objetivos e aquelas que utilizam as novas representações de conjuntos
fuzzy. A seguir, serão descritas as abordagens que são baseadas no aprendizado da Base
de Conhecimento do SFBR, as quais pertencem a uma área da taxonomia denominada
Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento.

4.3 Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento
O Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento é uma área da taxonomia para

SFEs proposta por Fernández et al. (2015) que reúne as abordagens nas quais um algoritmo
evolutivo é utilizado para aprender os componentes da Base de Conhecimento de um
SFBR. Nessa área, são encontradas tanto metodologias que geram a Base de Regras a
partir de uma Base de Dados já definida quanto abordagens que procuram definir a Base
de Dados considerando uma Base de Regras previamente construída. Existem também as
metodologias que realizam o aprendizado da Base de Dados e da Base de Regras de maneira
simultânea, ou seja, o processo evolutivo tem como objetivo definir os parâmetros de ambos
os componentes ao mesmo tempo. Logo, de acordo com os componentes envolvidos, as
abordagens baseadas no aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento são classificadas
em Seleção evolutiva de regras, Aprendizado evolutivo da Base de Regras, Aprendizado
evolutivo da Base de Dados e Aprendizado evolutivo simultâneo dos componentes da Base
de Conhecimento, como mostrado na figura 17. Essas abordagens podem ser realizadas com
a utilização de um algoritmo evolutivo tradicional ou empregando um algoritmo evolutivo
multiobjetivo (FERNÁNDEZ et al., 2015).
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Figura 17 – Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento - Adaptado (FERNÁNDEZ
et al., 2015)

4.3.1 Seleção evolutiva de regras

Quando a Base de Regras é obtida automaticamente a partir de um determinado
método, é possível que ela contenha um elevado número de regras. Muitas delas são
importantes e realmente capturam a informação necessária para o problema considerado.
Entretanto, várias outras regras podem ser redundantes, irrelevantes, errôneas ou con-
flituosas, o que prejudica a acurácia e a interpretabilidade do SFBR. Para solucionar
esse problema, a abordagem Seleção evolutiva de regras utiliza um algoritmo evolutivo
com a finalidade de selecionar um subconjunto de regras do conjunto de regras inicial,
visando tornar o sistema fuzzy mais preciso e interpretável. A figura 18 ilustra esse tipo de
abordagem. Um exemplo da utilização dessa abordagem em problemas de classificação de
dados pode ser encontrado em Ishibuchi et al. (1995).

Figura 18 – Seleção evolutiva de regras - Adaptado (HERRERA, 2008)
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4.3.2 Aprendizado evolutivo da Base de Regras

Neste tipo de abordagem, o aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento
consiste em gerar a Base de Regras a partir de uma Base de Dados previamente definida.
Normalmente, a definição da Base de Dados é realizada escolhendo-se, a priori, o número
de termos linguísticos que será utilizado para representar cada variável do sistema. Em
geral, esse número é ímpar, varia entre 3 e 9 e costuma ser o mesmo para todas as variáveis
linguísticas (HERRERA, 2008). Além disso, também é comum que os conjuntos fuzzy
associados aos termos linguísticos sejam distribuídos uniformemente ao longo do universo
de discurso das variáveis. Com a Base de Dados pré-definida, é executado o processo
evolutivo para gerar a Base de Regras, no qual são codificados no cromossomo determinados
parâmetros das regras fuzzy como os termos linguísticos associados aos antecedentes e a
classe presente no consequente. A figura 19 ilustra esse tipo de abordagem. Um exemplo
da utilização dessa abordagem em controle fuzzy pode ser encontrado em Thrift (1991).

Figura 19 – Aprendizado evolutivo da Base de Regras - Adaptado (HERRERA, 2008)

4.3.3 Aprendizado evolutivo da Base de Dados

O aprendizado evolutivo dos componentes da Base de Conhecimento pode ser
realizado por meio de dois processos distintos e independentes, sendo um para definir a
Base de Dados e outro para construir a Base de Regras. Essa abordagem é denominada
Aprendizado evolutivo da Base de Dados e pode ser implementada de duas maneiras. Na
primeira delas, um algoritmo evolutivo é utilizado para gerar a Base de Dados, por exemplo,
a partir da codificação dos parâmetros das funções de pertinência ou da granularidade das
partições fuzzy de cada variável linguística. Uma função de aptidão adequada é utilizada
para avaliar a qualidade da Base de Dados em cada iteração do algoritmo. Assim que o
processo evolutivo termina e a Base de Dados definitiva é obtida, um método de geração de
regras fuzzy é empregado para construir a Base de Regras. Essa possibilidade é chamada
de Aprendizado evolutivo a priori da Base de Dados, a qual é mostrada na figura 20:
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Figura 20 – Aprendizado evolutivo a priori da Base de Dados - Adaptado (HERRERA,
2008)

Na segunda maneira, o algoritmo evolutivo também codifica algum aspecto relacio-
nado à Base de Dados, como os parâmetros das funções de pertinência ou a granularidade
das partições fuzzy de cada variável linguística. A diferença é que, em cada iteração do
algoritmo, assim que a Base de Dados é definida, o processo para geração da Base de
Regras é executado e uma função de aptidão baseada no erro ou na precisão do SFBR é
utilizada com o objetivo de avaliar a qualidade da Base de Conhecimento obtida. Essa
possibilidade é denominada Aprendizado evolutivo conjunto da Base de Dados, a qual é
ilustrada na figura 21. Exemplos da utilização dessa abordagem podem ser encontrados nos
trabalhos de Cordón, Herrera e Villar (2001), Villar, Fernández e Herrera (2009), Villar et
al. (2012) e Villar et al. (2015).

Figura 21 – Aprendizado evolutivo conjunto da Base de Dados - Adaptado (HERRERA,
2008)
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4.3.4 Aprendizado evolutivo simultâneo dos componentes da Base de Conhe-
cimento

O objetivo desta abordagem consiste em utilizar um algoritmo evolutivo para
realizar, ao mesmo tempo, o aprendizado da Base de Dados e da Base de Regras do
SFBR, codificando no cromossomo parâmetros relacionados a esses dois componentes.
Dessa forma, é possível que seja obtida uma Base de Conhecimento com componentes
bem definidos e desempenho satisfatório. No entanto, o processo evolutivo é mais lento e
complexo, devido ao maior espaço de busca. A respectiva abordagem é ilustrada na figura
22. Um exemplo da utilização dessa abordagem na geração de controladores fuzzy pode
ser encontrado no trabalho realizado por Homaifar e McCormick (1995).

Figura 22 – Aprendizado evolutivo simultâneo dos componentes da Base de Conhecimento
- Adaptado (HERRERA, 2008)

4.4 Requisitos considerados na definição de sistemas fuzzy
No processo de construção de um SFBR, dois requisitos relacionados ao modelo

fuzzy são geralmente considerados: a Acurácia e a Interpretabilidade, cujas definições são
apresentadas a seguir (GACTO; ALCALÁ; HERRERA, 2011):

• Acurácia: representa a capacidade que o modelo fuzzy tem de representar fielmente
o sistema real. Em geral, deseja-se que a saída do modelo fuzzy seja o mais similar
possível em relação à saída do sistema real. Isso é verificado por meio de medidas
bem definidas e amplamente aceitas na literatura. Por exemplo, em um problema
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de classificação, a acurácia do SFBR é calculada como sendo a porcentagem de
amostras classificadas corretamente em um determinado conjunto de dados. Já em
um problema de regressão, a acurácia do SFBR pode ser obtida calculando-se o erro
quadrático médio (EQM) entre os valores de saída do modelo fuzzy e os valores de
saída do sistema real.

• Interpretabilidade: representa a capacidade que o modelo fuzzy tem de descrever de
maneira compreensível o funcionamento do sistema real. Diferentemente da acurácia,
a interpretabilidade é uma propriedade subjetiva, que está associada a uma série
de fatores relacionados a um SFBR, tais como o número de regras fuzzy, o número
de variáveis linguísticas, o número de termos linguísticos, o tipo das funções de
pertinência, etc. Por essa razão, diversas medidas já foram utilizadas para avaliar
a interpretabilidade de um SFBR, tanto em problemas de classificação quanto em
problemas de regressão.

Nos últimos anos, alguns trabalhos se propuseram a analisar e classificar as diferentes
medidas de interpretabilidade de SFBRs propostas na literatura, como pode ser observado
em Mencar, Castellano e Fanelli (2007), Mencar e Fanelli (2008), Zhou e Gan (2008),
Alonso, Magdalena e González-Rodríguez (2009), Gacto, Alcalá e Herrera (2011) e Alonso,
Castiello e Mencar (2015). No artigo de Gacto, Alcalá e Herrera (2011), por exemplo, é
proposta uma taxonomia para a interpretabilidade de SFBRs linguísticos que considera
dois tipos principais de medidas:

• Medidas de interpretabilidade baseadas na complexidade do modelo fuzzy: neste grupo
estão as medidas de intepretabilidade relacionadas à complexidade do modelo fuzzy,
como o número de regras fuzzy, o número de funções de pertinência, o número de
atributos, etc.

• Medidas de interpretabilidade baseadas nos aspectos semânticos do modelo fuzzy: neste
grupo estão as medidas de interpretabilidade relacionadas aos aspectos semânticos
do modelo fuzzy, como a consistência da Base de Regras (inexistência de regras fuzzy
contraditórias, ou seja, com mesmo antecedente e diferentes consequentes), o número
de regras ativadas ao mesmo tempo, a facilidade de distinção entre as funções de
pertinência que definem os termos linguísticos de uma variável, etc.

Esses dois tipos de medidas de interpretabilidade são considerados para cada
componente da Base de Conhecimento do SFBR, ou seja, a complexidade e os aspectos
semânticos do modelo fuzzy estão relacionados tanto à Base de Regras quanto à Base de
Dados do sistema fuzzy. A tabela 1 apresenta as medidas de interpretabilidade baseadas
na complexidade do modelo fuzzy considerando cada um desses componentes (GACTO;
ALCALÁ; HERRERA, 2011):
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Tabela 1 – Medidas de interpretabilidade baseadas na complexidade do modelo fuzzy -
Adaptado (GACTO; ALCALÁ; HERRERA, 2011)

Base de Regras Base de Dados
Medida de

Complexidade
Número de regras Número de funções de pertinência

Número de antecedentes Número de atributos

A maior parte dos trabalhos propostos na literatura avaliam a interpretabilidade
de um SFBR por meio das medidas baseadas na complexidade do modelo fuzzy, as quais
são consideradas medidas de interpretabilidade clássicas. Essas medidas são explicadas
com mais detalhes a seguir (GACTO; ALCALÁ; HERRERA, 2011):

• Número de regras: para que o SFBR tenha uma maior interpretabilidade, o número de
regras deve ser o menor possível, desde que a acurácia do modelo fuzzy no problema
a ser resolvido permaneça satisfatória.

• Número de antecedentes: para que o sistema seja mais interpretável, o número de
antecedentes de cada regra não deve ultrapassar o limite de 7 ± 2, uma vez que,
segundo Miller (1956), esse é o número de entidades conceituais com as quais o ser
humano consegue lidar. Em todo caso, a acurácia do modelo fuzzy no problema
considerado deve permanecer em um nível desejado.

• Número de funções de pertinência: a quantidade de termos linguísticos ou granulari-
dade das partições fuzzy de cada variável deve ser moderado, não excedendo o limite
de 7± 2 explicado anteriormente.

• Número de atributos: a redução do número de atributos em problemas com alta
dimensionalidade pode contribuir para uma maior interpretabilidade do SFBR.

4.5 Equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade
Tradicionalmente, o principal objetivo do desenvolvimento de SFEs era aumentar

a acurácia de um SFBR (FERNÁNDEZ et al., 2015). Nos últimos anos, no entanto, uma
maior importância tem sido dada à interpretabilidade dos modelos fuzzy (ISHIBUCHI;
MURATA; TURKSEN, 1997; GUILLAUME, 2001; CORDÓN, 2011; ALONSO; CAS-
TIELLO; MENCAR, 2015; CPAŁKA, 2017). A geração de sistemas fuzzy que sejam
precisos e interpretáveis é um desafio, pois não é possível maximizar os dois objetivos
ao mesmo tempo (HERRERA, 2008). A melhora em um deles pode causar a piora no
outro (DWIVEDI; TRIPATHI, 2015). Esse compromisso é conhecido na literatura como
Equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade (CASILLAS et al., 2003a; CASILLAS et al.,
2003b; ALCALÁ et al., 2006), o qual é ilustrado pela figura 23 (FAZZOLARI et al., 2013):
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Figura 23 – Equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade - Adaptado (FAZZOLARI et al.,
2013)

Uma forma de lidar com esses objetivos conflitantes na definição de um SFBR
é utilizando um algoritmo evolutivo multiobjetivo (AEMO), pois o mesmo permite que
sejam gerados modelos fuzzy com diferentes equilíbrios entre acurácia e interpretabilidade.
Dessa forma, após o processo evolutivo, é possível escolher, dentre os modelos obtidos,
aquele que seja mais adequado ao problema a ser resolvido (CORDÓN, 2011; FAZZOLARI
et al., 2013). Diversos AEMOs foram propostos na literatura, sendo alguns com maior
destaque como o Pareto Archived Evolution Strategy (PAES) (KNOWLES; CORNE,
1999), o Strength Pareto Evolutionary Algorithm 2 (SPEA2) (ZITZLER; LAUMANNS;
THIELE, 2001), o Non-dominated Sorting Genetic Algorithm II (NSGA-II) (DEB et al.,
2002) e o Multiobjective Evolutionary Algorithm Based on Decomposition (MOEA/D)
(ZHANG; LI, 2007). As abordagens híbridas que utilizam um AEMO no processo de
definição de um sistema fuzzy são denominadas Sistemas Fuzzy Genéticos Multiobjetivos
(SFGMOs) (ISHIBUCHI, 2007; ISHIBUCHI; NOJIMA, 2009) ou Sistemas Fuzzy Evolutivos
Multiobjetivos (SFEMOs) (DUCANGE; MARCELLONI, 2011; FAZZOLARI et al., 2013).
Alguns exemplos de SFEMOs desenvolvidos com o objetivo de gerar SFBRs que apresentem
um equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade podem ser encontrados nos trabalhos
de Ishibuchi e Nojima (2006), Alcalá et al. (2009), Alonso, Magdalena e Cordón (2010),
Ducange, Lazzerini e Marcelloni (2010), Alcalá et al. (2011), Cárdenas e Camargo (2012a),
Cárdenas e Camargo (2012b), Cárdenas e Camargo (2013), Antonelli, Ducange e Marcelloni
(2014), Hinojosa, Camargo e Túpac (2015), Cárdenas, Camargo e Túpac (2016), Cárdenas
e Camargo (2018) e Hinojosa e Camargo (2018).
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5 Tomada de Decisão Multicritério

Neste capítulo, serão abordados alguns dos principais aspectos relacionados à
Tomada de Decisão Multicritério. Inicialmente, é apresentada uma breve introdução sobre
o tema. Em seguida, são descritos os conceitos básicos e os procedimentos de normalização
mais conhecidos. Por fim, são explicados o Método da Entropia, utilizado para determinar
os pesos objetivos dos critérios de avaliação, e a Técnica para Preferência de Ordem por
Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS), considerada uma das técnicas clássicas de tomada
de decisão multicritério.

5.1 Introdução
Diversos problemas existentes no mundo real envolvem a escolha de uma ou

mais soluções dentre um número finito de alternativas possíveis. Normalmente, essa
escolha é realizada considerando-se um conjunto de critérios, geralmente conflitantes, que
caracterizam cada alternativa e direcionam o processo de tomada de decisão. Esse tipo
de problema é conhecido na literatura como Tomada de Decisão Multicritério, do inglês
Multiple Criteria Decision Making (MCDM) (STEWART, 1992; ZAVADSKAS; TURSKIS;
KILDIENÈ, 2014; MARDANI et al., 2015).

5.2 Conceitos básicos
Um problema de tomada de decisão multicritério é definido formalmente por uma

matriz de decisão D composta por m alternativas e n critérios, conforme mostrado a seguir
(CHEN, 2000):

D =



C1 C2 ··· Cn

A1 x11 x12 · · · x1n

A2 x21 x22 · · · x2n

... ... ... . . . ...
Am xm1 xm2 · · · xmn

 (5.1)

na qual A1, A2, . . . , Am representam as alternativas, C1, C2, . . . , Cn são os critérios e xmn é
o desempenho da alternativa Ai (i = 1, . . . ,m) de acordo com o critério Cj (j = 1, . . . , n).
Segundo Vinogradova, Podvezko e Zavadskas (2018), o desempenho de cada alternativa
em relação aos critérios pode ser descrito por dados estatísticos, por estimativas realizadas
por especialistas ou por valores de características técnicas ou tecnológicas referentes ao
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problema considerado. A importância ou relevância de cada critério é dada por um vetor de
pesos W = (w1, w2, . . . , wj), em que wj é o peso do critério Cj. De acordo com Zavadskas
e Podvezko (2016), tais pesos podem ser classificados como subjetivos ou objetivos. Os
pesos subjetivos são aqueles cujos valores são determinados por especialistas qualificados,
com ampla experiência teórica e prática no domínio do problema considerado. Já os pesos
objetivos são determinados a partir da estrutura dos dados, ou seja, com base nos valores
de desempenho apresentados pelas alternativas em cada critério. Uma das formas de se
obter os pesos objetivos de um problema de tomada de decisão multicritério é utilizando
o Método da Entropia, o qual é explicado na seção 5.4. De maneira geral, quanto mais
importante for um critério, maior será o valor do peso a ele associado (VINOGRADOVA;
PODVEZKO; ZAVADSKAS, 2018). Além disso, o conjunto de pesos relativos aos critérios
deve satisfazer a condição expressa na equação 5.2:

n∑
j=1

wj = 1 (5.2)

.

A partir da matriz de decisão D e do vetor de pesosW , a resolução de um problema
de tomada de decisão multicritério consiste em atribuir um valor de preferência para cada
alternativa e, em seguida, ranquear e selecionar uma ou mais soluções, de acordo com o
problema a ser resolvido. Isso é realizado por meio de uma técnica de tomada de decisão
multicritério, que determina o valor de preferência de cada alternativa através de duas
etapas: a Normalização e a Agregação (CHAKRABORTY; YEH, 2007).

A etapa de Normalização tem como objetivo promover a compatibilidade entre as
unidades de medida de cada critério. Como o desempenho das alternativas em relação aos
critérios geralmente é representado em diferentes unidades de medida, é necessário utilizar
um método de normalização para que seja possível comparar as alternativas existentes
(WANG; CHANG, 2007). Assim, a matriz de decisão D é normalizada, obtendo-se a matriz
de decisão normalizada P = (pij)m×n, em que pij representa o desempenho normalizado
da alternativa Ai (i = 1, . . . ,m) em relação ao critério Cj (j = 1, . . . , n). Dessa forma, os
problemas computacionais que poderiam ocorrer devido às diferentes unidades de medida
na matriz de decisão são eliminados (YOON; HWANG, 1995).

Na etapa de Agregação, a matriz de decisão normalizada P e o vetor de pesos W
são agregados pela técnica de tomada de decisão com a finalidade de determinar o valor de
preferência de cada alternativa, possibilitando que elas sejam ordenadas e, posteriormente,
uma ou mais soluções sejam selecionadas (CHAKRABORTY; YEH, 2007). Dentre as
técnicas de tomada de decisão disponíveis na literatura, uma das mais tradicionais é a
Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS) (HWANG;
YOON, 1981), a qual será explicada em detalhes na seção 5.5.



Capítulo 5. Tomada de Decisão Multicritério 59

5.3 Procedimentos de normalização
Diferentes procedimentos de normalização foram propostos na literatura. De acordo

com Chakraborty e Yeh (2007), alguns dos mais conhecidos são a normalização vetorial,
a transformação linear de escala (Max-Min), a transformação linear de escala (Max) e a
transformação linear de escala (Soma), os quais são descritos a seguir:

5.3.1 Normalização vetorial

O desempenho normalizado pij é calculado conforme a equação 5.3, na qual xij é o
desempenho da alternativa Ai em relação ao critério Cj:

pij = xij√∑m
i=1 x

2
ij

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.3)

5.3.2 Transformação linear de escala (Max-Min)

A normalização da matriz de decisão considera os valores de desempenho máximo
(xj

max) e mínimo (xj
min) dentre todas as alternativas em relação ao critério Cj, como

descrito na equação 5.4:

pij = xij − xj
min

xj
max − xi

min
, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.4)

5.3.3 Transformação linear de escala (Max)

Para cada critério Cj , a normalização é realizada dividindo-se o valor do desempenho
de cada alternativa pelo maior valor de desempenho para aquele critério, como descrito na
equação 5.5:

pij = xij

xj
max

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.5)

5.3.4 Transformação linear de escala (Soma)

Neste procedimento, para cada critério Cj, a matriz de decisão é normalizada
dividindo-se o valor do desempenho de cada alternativa pela soma de todos os valores de
desempenho para aquele critério, como descrito na equação 5.6:

pij = xij∑n
j=1 xj

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.6)



Capítulo 5. Tomada de Decisão Multicritério 60

5.4 Método da Entropia
Em um problema de tomada de decisão, uma das formas de se determinar o peso

dos critérios de maneira objetiva é utilizando o Método da Entropia (HWANG; YOON,
1981; CHEN, 2019a). Esse método é baseado na entropia da informação, também chamada
de entropia de Shannon, que é utilizada para medir a quantidade de informação contida em
uma determinada mensagem (SHANNON, 1948). Como a matriz de decisão D apresenta
uma quantidade considerável de informação, uma vez que contém os valores de desempenho
das alternativas em relação aos critérios, a entropia é útil para determinar a importância
de cada um deles (NIJKAMP, 1977). Em geral, quanto menor for a diversidade nos valores
de um dado critério, ou seja, quanto mais similares eles forem, maior será a entropia
da informação relacionada a esse critério e menor será o seu peso, e vice-versa (CHEN,
2019b). Se todas as alternativas apresentarem o mesmo valor de desempenho em um
determinado critério, ele não irá influenciar o processo de tomada de decisão, uma vez que
o seu peso será igual a zero. Por essa razão, o respectivo critério poderá ser desconsiderado
(ZAVADSKAS; PODVEZKO, 2016). Para se obter os pesos dos critérios utilizando o
Método da Entropia, os seguintes passos devem ser executados (KAYNAK; ALTUNTAS;
DERELI, 2017):

1. O primeiro passo é construir a matriz de decisão D = (xij)m×n composta pelas m
alternativas e pelos n critérios do problema, em que xij é o desempenho da alternativa
Ai (i = 1, . . . ,m) em relação ao critério Cj (j = 1, . . . , n):

D =


x11 x12 · · · x1n

x21 x22 · · · x2n

... ... . . . ...
xm1 xm2 · · · xmn

 (5.7)

2. O segundo passo consiste em obter a matriz de decisão normalizada P = (pij)m×n:

P =


p11 p12 · · · p1n

p21 p22 · · · p2n

... ... . . . ...
pm1 pm2 · · · pmn

 (5.8)

O valor pij , que representa o desempenho normalizado da alternativa Ai (i = 1, . . . ,m)
em relação ao critério Cj (j = 1, . . . , n), é calculado utilizando-se o procedimento
transformação linear de escala (Soma), descrito na seção 5.3:

pij = xij∑n
j=1 xj

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.9)
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3. O terceiro passo é calcular o valor de entropia ej para cada critério Cj utilizando a
equação 5.10.

ej = − 1
ln(m)

m∑
i=1

pij ln(pij), i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.10)

De acordo com Huang et al. (2015), quando pij = 0, considera-se ln(pij) = 0.

4. O quarto passo consiste em obter o grau de diversidade dj para cada critério Cj por
meio da equação 5.11:

dj = 1− ej, j = 1, . . . ,m (5.11)

5. O quinto e último passo é calcular o peso wj para cada critério Cj a partir da equação
5.12:

wj = dj∑m
j=1 dj

, j = 1, . . . ,m (5.12)

A figura 24 ilustra os passos necessários para se obter os pesos dos critérios em um
problema de tomada de decisão por meio do Método da Entropia.

Figura 24 – Método da Entropia

De acordo com Kaynak, Altuntas e Dereli (2017), uma das vantagens do Método da
Entropia em relação aos métodos que obtém os pesos de maneira subjetiva como o AHP
(SAATY, 1980) e o ANP (SAATY, 1996) é que ele dispensa a necessidade da opinião de
especialistas, já que os pesos são calculados diretamente a partir dos dados do problema.
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5.5 Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução
Ideal (TOPSIS)
Uma das técnicas clássicas para a solução de um problema de tomada de decisão

multicritério é a Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal
(TOPSIS), proposta no ano de 1981 por Hwang e Yoon (1981). Esse método fornece
um ranking das alternativas de acordo com suas distâncias em relação às soluções ideais
positiva e negativa, de forma que a melhor alternativa é aquela que possui a menor distância
em relação à solução ideal positiva e, ao mesmo tempo, a maior distância em relação à
solução ideal negativa (ROGHANIAN; RAHIMI; ANSARI, 2010). A solução ideal positiva
consiste na alternativa que apresenta os valores de desempenho mais altos para os critérios
do tipo benefício e os valores de desempenho mais baixos para os critérios do tipo custo.
Já a solução ideal negativa é aquela cujos valores de desempenho dos critérios do tipo
benefício são os mais baixos e os do tipo custo são os mais altos (BEHZADIAN et al.,
2012). Um critério do tipo benefício é aquele que, quanto maior for o valor de desempenho,
melhor será a alternativa em relação a esse critério. Um critério do tipo custo é definido
de maneira inversa: quanto maior for o valor de desempenho, pior será a alternativa em
relação a esse critério. Os passos necessários para a execução da técnica TOPSIS são
apresentados a seguir (HWANG; YOON, 1981; BEHZADIAN et al., 2012):

1. Construir a matriz de decisão D = (xij)m×n composta pelas m alternativas e pelos
n critérios do problema, em que xij é o desempenho da alternativa Ai (i = 1, . . . ,m)
em relação ao critério Cj (j = 1, . . . , n).

D =


x11 x12 · · · x1n

x21 x22 · · · x2n

... ... . . . ...
xm1 xm2 · · · xmn

 (5.13)

2. Obter a matriz de decisão normalizada P = (pij)m×n:

P =


p11 p12 · · · p1n

p21 p22 · · · p2n

... ... . . . ...
pm1 pm2 · · · pmn

 (5.14)

O valor pij , que representa o desempenho normalizado da alternativa Ai (i = 1, . . . ,m)
em relação ao critério Cj (j = 1, . . . , n), é calculado utilizando-se o procedimento
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normalização vetorial, descrito na seção 5.3:

pij = xij√∑m
i=1 x

2
ij

, i = 1, . . . ,m, j = 1, . . . , n (5.15)

3. Construir a matriz de decisão normalizada ponderada V = (vij)m×n:

V =


v11 v12 · · · v1n

v21 v22 · · · v2n

... ... . . . ...
vm1 vm2 · · · vmn

 (5.16)

O valor vij é calculado de acordo com a equação 5.17, na qual wj é o peso do critério
Cj (j = 1, . . . , n):

vij = wj × pij, j = 1, . . . , n (5.17)

4. Determinar a solução ideal positiva A+ e a solução ideal negativa A− a partir das
equações 5.18 a 5.21:

A+ = (v+
1 , v

+
2 , . . . , v

+
n ) (5.18)

A− = (v−1 , v−2 , . . . , v−n ) (5.19)

em que

v+
j = (max

i
vij, j ∈ J1; min

i
vij, j ∈ J2) (5.20)

v−j = (min
i
vij, j ∈ J1; max

i
vij, j ∈ J2) (5.21)

Nas equações 5.20 e 5.21, J1 e J2 representam os conjuntos de critérios do tipo
benefício e do tipo custo, respectivamente.

5. Calcular a distância euclidiana de cada alternativa Ai em relação à solução ideal
positiva A+ e à solução ideal negativa A−, utilizando as equações 5.22 e 5.23,
respectivamente:

d+
i =

√√√√ n∑
j=1

(v+
j − vij)2, i = 1, . . . ,m (5.22)

d−i =
√√√√ n∑

j=1
(v−j − vij)2, i = 1, . . . ,m (5.23)
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6. Calcular o coeficiente de proximidade relativa ξi de cada alternativa Ai conforme a
equação 5.24:

ξi = d−i
d+

i + d−i
(5.24)

7. Ordenar as alternativas de maneira decrescente conforme os respectivos valores de
ξi. A melhor alternativa é aquela cujo valor do coeficiente de proximidade relativa ξi

é o mais próximo de 1.

A figura 25 ilustra os passos necessários para a execução da técnica TOPSIS:

Figura 25 – TOPSIS
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Por padrão, como pode ser observado no passo 2, a técnica TOPSIS normaliza a
matriz de decisão D por meio do procedimento normalização vetorial. Entretanto, alguns
trabalhos da literatura examinaram a utilização de diferentes procedimentos de normaliza-
ção na implementação do algoritmo TOPSIS, como, por exemplo, os procedimentos de
transformação linear em escala que foram descritos na seção 5.2. Enquanto nos artigos de
Chakraborty e Yeh (2009) e Celen (2014) a normalização vetorial obteve os resultados mais
consistentes, no estudo realizado por Lakshmi e Venkatesan (2014) a transformação linear
de escala (Soma) apresentou o melhor desempenho. Esse fato indica que o procedimento de
normalização empregado na técnica TOPSIS pode influenciar o resultado de um problema
de tomada de decisão multicritério, sendo importante investigar o uso das diferentes
possibilidades existentes ao se buscar a solução para o problema considerado.

No passo 3, para construir a matriz de decisão normalizada ponderada V , é
necessário primeiramente definir os pesos dos critérios de avaliação. Quando esses pesos
são determinados por meio do Método da Entropia, a técnica TOPSIS recebe o nome de
entropy weight TOPSIS (CHEN, 2019a). Nos últimos anos, diferentes trabalhos propuseram
a utilização do TOPSIS em conjunto com o Método da Entropia na resolução de problemas
de tomada de decisão multicritério, como pode ser observado em Min e Peng (2012), HSU
(2013), Kim (2016), Kaynak, Altuntas e Dereli (2017), Zheng et al. (2018) e Liu et al.
(2019).
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6 Abordagem evolutiva multiobjetivo para
geração de classificadores fuzzy utilizando
a técnica TOPSIS

Neste capítulo, será apresentada a abordagem evolutiva multiobjetivo para a
geração de SCFBRs proposta neste trabalho. Inicialmente, uma visão geral sobre o método
desenvolvido é mostrada. Em seguida, o algoritmo utilizado para a obtenção da Base de
Conhecimento dos classificadores fuzzy é descrito. Por fim, os componentes do processo
evolutivo responsável pela geração dos SCFBRs são explicados.

6.1 Visão geral sobre o método desenvolvido
A metodologia desenvolvida neste trabalho consiste na utilização de um SFE em

conjunto com a técnica TOPSIS para obter classificadores fuzzy que apresentem um
bom equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade (KROHLING, 2019). De acordo com
a taxonomia para SFEs proposta por Fernández et al. (2015), o método apresentado
pertence à área Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento, descrita na seção 4.3,
sendo classificado como uma abordagem do tipo Aprendizado evolutivo conjunto da Base
de Dados, explicada na seção 4.3.3, uma vez que o processo evolutivo empregado para
obter a Base de Conhecimento dos SCFBRs tem como objetivo determinar parâmetros
relacionados à Base de Dados do sistema. As principais características do método proposto
são:

a) O algoritmo evolutivo CHC é utilizado para definir a granularidade das partições
fuzzy de cada variável linguística do classificador.

b) A partir da granularidade definida com o processo evolutivo, é executado um algoritmo
para gerar a Base de Conhecimento do SCFBR.

c) Para obter sistemas fuzzy que apresentem um bom equilíbrio entre acurácia e
interpretabilidade, a avaliação de cada SCFBR é realizada utilizando-se a técnica
de tomada de decisão TOPSIS, na qual os pesos dos critérios são determinados por
meio do Método da Entropia.

Os componentes da abordagem desenvolvida são ilustrados na figura 26. Nas
próximas seções, o método para geração de SCFBRs proposto neste trabalho será explicado
em maiores detalhes.
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Figura 26 – Componentes da abordagem desenvolvida

6.2 Algoritmo para geração da Base de Conhecimento
Uma das maneiras de se obter a Base de Conhecimento de um SCFBR utilizando

um conjunto de dados de treinamento é a partir do algoritmo proposto por Chi, Yan e Pham
(1996), conhecido na literatura como Chi et al. algorithm. Esse algoritmo é considerado
uma extensão, para problemas de classificação de dados, do método desenvolvido por
Wang e Mendel (1992). A ideia central do algoritmo é encontrar uma relação entre as
variáveis do problema, estabelecendo uma associação entre o domínio dos atributos e o
domínio das classes. Isso é realizado em duas etapas: a primeira tem o objetivo de definir a
Base de Dados e a segunda possui o propósito de gerar a Base de Regras. Os passos para a
execução dessas etapas são mostrados nas seções 6.2.1 e 6.2.2, respectivamente, adaptados
do trabalho de López et al. (2015).

6.2.1 Geração da Base de Dados

Nesta etapa, as variáveis linguísticas do sistema são definidas por partições fuzzy
compostas pela mesma quantidade de termos, ou seja, todas as variáveis possuem a mesma
granularidade. Os termos linguísticos de cada variável são especificados por conjuntos
fuzzy definidos por funções de pertinência triangulares, distribuídas de maneira uniforme
ao longo do domínio do respectivo atributo do conjunto de dados. Para ilustrar o processo
executado nessa etapa, a figura 27 mostra uma partição fuzzy uniforme associada a uma
determinada variável linguística caracterizada por cinco termos (MP, P, M, G e MG):
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Figura 27 – Partição fuzzy uniforme com 5 termos linguísticos

6.2.2 Geração da Base de Regras

Após definir as partições fuzzy de cada variável linguística, o algoritmo inicia a
geração da Base de Regras. Para cada amostra xp = (xp1, . . . , xpn, Cp) do conjunto de
dados de treinamento, é gerada uma regra fuzzy de acordo com os seguintes passos:

1. Inicialmente, calcula-se o grau de pertinência µ (xpi) entre cada atributo da amostra
xp e os termos linguísticos que caracterizam a variável associada a esse atributo.

2. Em seguida, para cada variável, seleciona-se o termo linguístico que apresenta o
maior grau de pertinência com o respectivo atributo da amostra.

3. Posteriormente, gera-se a regra fuzzy associada à amostra xp. Os antecedentes são
formados pelos termos linguísticos selecionados no passo anterior e o consequente
consiste na classe Cp da amostra.

4. Por fim, calcula-se o peso da regra.

Para exemplificar o processo de geração da Base de Regras do sistema fuzzy, seja
um conjunto de dados com 2 atributos, comprimento e largura, e 3 classes, C1, C2 e C3.
O comprimento pode assumir valores entre 0 e 50, e a largura varia entre 0 e 100. Uma
amostra xp pertencente a esse conjunto é representada por xp = (xp1, xp2, C1), em que xp1

é o valor do comprimento, xp2 é o valor da altura e C1 é a classe da amostra. São definidas
duas variáveis linguísticas, Comprimento e Largura, associadas aos respectivos atributos,
sendo cada uma caracterizada por partições fuzzy uniformes com três termos linguísticos,
como mostrado na figura 28:
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Figura 28 – Partições fuzzy das variáveis linguísticas Comprimento e Largura

De acordo com os passos mostrados anteriormente, considerando que o peso da
regra foi calculado segundo algum método apropriado e o valor obtido é igual a Pj , a regra
fuzzy Rj que seria gerada para a amostra xp = (xp1, xp2, C1) é dada pela equação 6.1:

Rj : SE Comprimento é grande E Largura é pequena (6.1)

ENTÃO Classe é C1 com Peso igual a Pj

É importante ressaltar que, por meio desse algoritmo, é possível gerar diversas
regras com o mesmo antecedente. Se elas apresentarem a mesma classe no consequente,
é necessário apenas remover uma das regras duplicadas. Caso contrário, a regra com
maior peso é mantida. Podem ser obtidas também regras com pesos negativos, como, por
exemplo, ao se utilizar o método PCF descrito na equação 2.29. Nesse caso, tais regras
são excluídas, uma vez que regras fuzzy com pesos negativos não são utilizadas em SFBRs
(ISHIBUCHI; YAMAMOTO, 2005).

6.3 Aprendizado evolutivo dos classificadores fuzzy
A metodologia apresentada neste trabalho consiste em uma versão modificada do

algoritmo CHC-GL (CHC for Granularity Learning) proposto por Villar et al. (2015) para
problemas de classificação. Esse algoritmo é uma abordagem do tipo Aprendizado evolutivo
conjunto da Base de Dados, ou seja, ele utiliza um processo evolutivo que obtém a Base
de Conhecimento do sistema fuzzy por meio de duas etapas, no qual o processo para
definir a Base de Dados inclui o processo para a geração da Base de Regras. O processo
evolutivo é baseado no algoritmo CHC e tem como objetivo determinar a granularidade
das partições fuzzy das variáveis linguísticas. Já a geração da Base de Dados e da Base
de Regras dos SCFBRs é realizada por meio do método proposto por Chi, Yan e Pham
(1996). A metodologia para a geração de classificadores fuzzy desenvolvida neste trabalho
se assemelha ao algoritmo CHC-GL pois ela também faz uso do algoritmo evolutivo CHC
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e do método apresentado por Chi, Yan e Pham (1996). No entanto, existem algumas
diferenças importantes entre as duas abordagens, as quais são descritas a seguir:

• No método proposto neste trabalho, a maioria dos componentes do algoritmo evo-
lutivo CHC são definidos de maneira distinta em relação ao algoritmo CHC-GL,
como a formação da população inicial, a avaliação dos indivíduos, o operador de
recombinação e o mecanismo de prevenção de incesto. Os demais componentes
(representação, seleção elitista e processo de reinicialização) são definidos de acordo
com o algoritmo CHC-GL apresentado por Villar et al. (2015).

• No algoritmo desenvolvido neste trabalho, a condição de parada do processo evolutivo
é baseada apenas no número máximo de gerações. Já no algoritmo CHC-GL, o término
do aprendizado evolutivo também pode ocorrer caso uma determinada quantidade
de reinicializações seja atingida.

• Na metodologia apresentada neste trabalho, a avaliação dos indivíduos (SCFBRs)
é considerada um problema de tomada de decisão multicritério. Em cada geração
do processo evolutivo, os indivíduos da população e seus descendentes representam
as alternativas, enquanto os critérios de avaliação são formados por medidas de
acurácia e interpretabilidade. O Método da Entropia é utilizado para obter os pesos
dos critérios e a técnica de tomada de decisão TOPSIS é empregada para ranquear
os indivíduos. A aptidão de cada cromossomo é dada pelo coeficiente de proximidade
relativa ξ.

Por utilizar o algoritmo CHC no aprendizado da granularidade das partições fuzzy
e por empregar a técnica TOPSIS e o Método da Entropia na avaliação dos SCFBRs, o
algoritmo para a geração de classificadores fuzzy proposto neste trabalho foi denominado
CHC-GL-TOPSIS (CHC for Granularity Learning using entropy weight TOPSIS). A
seguir, são mostrados os componentes do processo evolutivo responsável pela obtenção dos
SCFBRs.

a) Representação: Os indivíduos do algoritmo evolutivo codificam a granularidade das
partições fuzzy de cada variável linguística (VILLAR et al., 2015). Cada gene do
cromossomo contém o número de termos linguísticos utilizados para caracterizar
a respectiva variável. No algoritmo CHC-GL, esse número pode variar entre 2 e 7.
No algoritmo CHC-GL-TOPSIS, a quantidade de termos linguísticos pode assumir
valores entre 3 e 9 (HERRERA, 2008; GACTO; ALCALÁ; HERRERA, 2011). O
tamanho do cromossomo é igual ao número total de atributos n do conjunto de
dados considerado. Um cromossomo Ch pode ser representado, então, de acordo
com a figura 29, em que gi é o valor que indica a granularidade da partição fuzzy
associada à variável linguística i (i = 1, 2, . . . , n):
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Figura 29 – Cromossomo dos algoritmos CHC-GL e CHC-GL-TOPSIS

b) Formação da população inicial: No método CHC-GL, a população inicial do algoritmo
evolutivo é formada em duas etapas (VILLAR et al., 2015):

a) Na primeira etapa, são criados cromossomos com a mesma granularidade para
todas as varíaveis linguísticas (g1 = g2 = · · · = gn). Como o número de termos
linguísticos da partição fuzzy de uma variável pode assumir valores entre 2 e 7,
são gerados 6 cromossomos, cada um relativo a um dos 6 valores possíveis.

b) Na segunda etapa, os demais cromossomos da população são gerados de maneira
aleatória.

No algoritmo CHC-GL-TOPSIS, todos os indivíduos da população inicial são gerados
aleatoriamente.

c) Avaliação dos indivíduos: A avaliação dos indivíduos do algoritmo evolutivo é reali-
zada da seguinte maneira:

a) Utilizando o algoritmo proposto por Chi, Yan e Pham (1996), a Base de Conhe-
cimento do SCFBR é construída. A Base de Dados é definida de acordo com
a granularidade codificada no cromossomo. Cada variável linguística é repre-
sentada por uma partição fuzzy uniforme, formada por funções de pertinência
triangulares, de acordo com o número de termos linguísticos especificado em gi.
Assim que a Base de Dados é obtida, a Base de Regras é gerada conforme os
passos mostrado na seção 6.2.2, sendo o peso de cada regra calculado de acordo
com o método PCF, descrito na equação 2.29.

b) O SCFBR associado ao cromossomo é definido considerando a Base de Conhe-
cimento gerada no passo anterior e utilizando como mecanismo de inferência
o Método de Raciocínio Fuzzy Clássico, descrito na seção 2.4.2, no qual é
empregada a t-norma produto (TP ).

c) O SCFBR construído no passo anterior é utilizado para classificar as amostras
do conjunto de dados de treinamento e a acurácia do classificador é calculada.

d) Para obter o valor de aptidão FCh de cada indivíduo, o algoritmo CHC-GL
utiliza a função fitness descrita na equação 6.2 (VILLAR et al., 2015):

FCh = w1 · (1− Acc) + w2 ·NR (6.2)
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na qual Acc é a acurácia sobre o conjunto de dados de treinamento, NR é o
número de regras do SCFBR e (w1, w2) são os pesos da função de aptidão.
No algoritmo CHC-GL-TOPSIS, como citado anteriormente, a avaliação dos
indivíduos é considerada um problema de tomada de decisão multicritério.
Cada SCFBR associado a um cromossomo representa uma alternativa A que
está sujeita a um conjunto de critérios de avaliação C. Esses critérios podem
estar relacionados tanto à acurácia quanto à interpretabilidade dos SCFBRs.
O Método da Entropia é utilizado para determinar o peso de cada critério e a
técnica TOPSIS é empregada para ordenar as alternativas (cromossomos) em
cada geração do processo evolutivo. Considerando que o número de indivíduos
a serem avaliados é igual a G e existem S critérios de avaliação, o problema de
tomada de decisão multicritério pode ser representado pela seguinte matriz de
decisão D:

D =



C1 C2 ··· CS

A1 (SCF BR1) x11 x12 · · · x1S

A2 (SCF BR2) x21 x22 · · · x2S

... ... ... . . . ...
AG (SCF BRG) xG1 xG2 · · · xGS

 (6.3)

O valor de aptidão de cada indivíduo é dado pelo coeficiente de proximidade
relativa ξ. A melhor alternativa, ou seja, o melhor indivíduo (SCFBR) em cada
geração é aquele com o maior valor de ξ.

d) Seleção elitista: A seleção de indivíduos para formar a população de uma nova
geração é realizada conforme o processo de Seleção Elitista, explicado na seção 3.4.1,
o qual é utilizado nas duas abordagens (CHC-GL e CHC-GL-TOPSIS).

e) Recombinação: No algoritmo CHC-GL, a recombinação dos cromossomos é realizada
por meio do cruzamento de 1 ponto (VILLAR et al., 2015). Já no método CHC-GL-
TOPSIS, o cruzamento dos indivíduos ocorre de acordo com o operador Half Uniform
Crossover (HUX), descrito na seção 3.4.2, no qual metade dos genes distintos entre
os cromossomos são escolhidos de forma aleatória e trocados entre eles. Como o
método CHC-GL-TOPSIS utiliza uma codificação inteira no lugar da codificação
binária originalmente empregada no algoritmo CHC, o operador HUX foi ligeiramente
adaptado, como mostra o exemplo ilustrado pela figura 30, em que são cruzados
dois cromossomos Ch1 e Ch2 de tamanho n igual a 8. Percebe-se que eles possuem
exatamente 4 genes diferentes entre si, localizados nas posições 2, 4, 6 e 8, indicados
na figura pela cor vermelho. Considerando que os genes das posições 4 e 8 foram
selecionados para serem trocados entre os cromossomos pais Ch1 e Ch2, são gerados
os cromossomos filhos Ch3 e Ch4.
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Figura 30 – Operador de cruzamento HUX utilizado no algoritmo CHC-GL-TOPSIS

f) Prevenção de incesto: conforme explicado na seção 3.4.3, de acordo com esse meca-
nismo, a recombinação entre dois indivíduos é realizada apenas se o valor da distância
entre eles dividido por 2 for maior do que um limiar d, que nas duas abordagens
(CHC-GL e CHC-GL-TOPSIS) é inicializado como n/4, sendo n o comprimento do
indivíduo. Entretanto, a forma de calcular a distância dist entre dois cromossomos
é diferente nos dois algoritmos. Por exemplo, sejam dois cromossomos Ch5 e Ch6,
mostrados na figura 31:

Figura 31 – Cromossomos Ch5 e Ch6

No algoritmo CHC-GL, a distância dist entre dois cromossomos Ch5 e Ch6 é calculada
de acordo com a equação 6.4:

dist =
∑

abs (gi − hi) , i = 1, 2, . . . , n (6.4)

em que gi e hi representam a granularidade da partição fuzzy associada à variável
linguística i (VILLAR et al., 2015). No algoritmo CHC-GL-TOPSIS, a distância
dist entre dois cromossomos Ch5 e Ch6 é calculada como sendo o número de genes
em que gi 6= hi (i = 1, 2, . . . , n). De acordo com essa métrica, a distância dist entre
os cromossomos Ch7 e Ch8 mostrados na figura 32 é igual a 2, pois os genes das
posições 2 e 4 são diferentes entre eles.

Figura 32 – Distância entre dois cromossomos no algoritmo CHC-GL-TOPSIS
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g) Processo de reinicialização: nos dois algoritmos (CHC-GL e CHC-GL-TOPSIS),
o processo de reinicialização é realizado conforme descrito na seção 3.4.4, sendo
adotada uma taxa de divergência dr igual a 35%.

O pseudocódigo e o esquema geral do algoritmo CHC-GL-TOPSIS são apresentados
no algoritmo 3 e na figura 33, respectivamente:

Algoritmo 3: Algoritmo CHC-GL-TOPSIS
1 inicialização:
2 Inicializar a população, o valor do limiar d e o número de gerações;
3 enquanto quantidade máxima de gerações não for atingida faça
4 Selecionar os M indivíduos da população para o cruzamento;
5 Realizar o cruzamento entre os indivíduos;
6 Avaliar os indivíduos da população atual e os descendentes gerados utilizando

o Método da Entropia e a técnica TOPSIS;
7 Selecionar os M melhores indivíduos entre a população atual e seus

descendentes;
8 se nenhum descendente for selecionado para a nova população faça
9 Decrementar o valor do limiar d em 1 unidade;

10 fim se
11 se valor do limiar d for igual a 0 faça
12 Reinicializar a população e o valor do limiar d;
13 fim se
14 Incrementar o número de gerações;
15 fim enquanto
16 retornar: melhor indivíduo

Figura 33 – Esquema geral do algoritmo CHC-GL-TOPSIS
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7 Resultados Experimentais

Neste capítulo, são apresentados os resultados experimentais obtidos com a abor-
dagem proposta. O primeiro experimento tem como objetivo verificar se o procedimento
de normalização utilizado na técnica TOPSIS influencia a acurácia e a interpretabilidade
dos classificadores fuzzy gerados com o algoritmo CHC-GL-TOPSIS. No segundo experi-
mento, o método desenvolvido é comparado com uma abordagem da literatura que obtém
classificadores fuzzy com diferentes equilíbrios entre acurácia e interpretabilidade por meio
da utilização de um algoritmo evolutivo multiobjetivo.

7.1 Testes estatísticos para comparar o desempenho dos algoritmos
Para comparar o desempenho dos algoritmos, são realizados testes estatísticos

que verificam se existe ou não diferença significativa entre os resultados obtidos por
cada método. Conforme as recomendações dadas por Demsar (2006), a comparação do
desempenho dos classificadores utilizados é realizada por meio de testes não paramétricos.
Para comparar dois algoritmos, é utilizado o teste de Wilcoxon (WILCOXON, 1945),
enquanto a comparação entre três ou mais algoritmos é realizada empregando-se o teste
de Friedman (FRIEDMAN, 1937; FRIEDMAN, 1940) seguido de um teste post-hoc, neste
caso, o teste de Wilcoxon. Esses dois testes são aplicados para verificar a hipótese nula de
que não existe diferença estatística entre os resultados. Por exemplo, em uma comparação
entre 2 algoritmos, caso o teste de Wilcoxon retorne um valor p menor do que um nível
de significância α, a hipótese nula é rejeitada, indicando que existe diferença estatística
significativa entre o par de algoritmos. No entanto, caso o valor p retornado seja maior ou
igual ao nível de significância α, a hipótese nula é aceita, indicando que os 2 algoritmos
são semelhantes. Em uma comparação com 3 ou mais algoritmos, caso o teste de Friedman
retorne um valor p menor do que o nível de significância α, a hipótese nula é rejeitada,
indicando que ao menos 1 dos algoritmos é significativamente diferente dos demais. O teste
de Wilcoxon é aplicado, então, para avaliar os algoritmos par a par. O nível de significância
adotado neste trabalho é α = 0.05.

7.2 Experimento 1 - Análise da influência do procedimento de nor-
malização utilizado na técnica TOPSIS
O objetivo deste experimento é verificar se o procedimento de normalização utilizado

na técnica TOPSIS influencia a acurácia e a interpretabilidade dos classificadores fuzzy
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gerados com o método CHC-GL-TOPSIS. São avaliadas 4 versões do algoritmo proposto,
as quais são apresentadas a seguir:

• CHC-GL-TOPSIS (NV): versão na qual a técnica TOPSIS utiliza o procedimento
normalização vetorial, descrito na seção 5.3.1.

• CHC-GL-TOPSIS (Max-Min): versão na qual a técnica TOPSIS utiliza o procedi-
mento transformação linear de escala (Max-Min), descrito na seção 5.3.2.

• CHC-GL-TOPSIS (Max): versão na qual a técnica TOPSIS utiliza o procedimento
transformação linear de escala (Max), descrito na seção 5.3.3.

• CHC-GL-TOPSIS (Soma): versão na qual a técnica TOPSIS utiliza o procedimento
transformação linear de escala (Soma), descrito na seção 5.3.4.

Neste experimento, os critérios de avaliação considerados pela técnica TOPSIS
durante o processo evolutivo são a porcentagem de amostras de treinamento classificadas
corretamente (Acctra) e o número de regras do classificador fuzzy (Nregras). Logo, no
algoritmo CHC-GL-TOPSIS, a avaliação dos indivíduos (SCFBRs) é considerada um
problema de tomada de decisão com dois critérios:

• A acurácia sobre o conjunto de dados de treinamento (Acctra), que consiste em um
critério do tipo benefício.

• O número de regras do classificador fuzzy (Nregras), que consiste em um critério do
tipo custo.

Portanto, considerando um número G de indivíduos (SCFBRs) a serem avaliados,
o problema de tomada de decisão a ser resolvido em cada geração do algoritmo CHC-GL-
TOPSIS é representado pela seguinte matriz de decisão D:

D =



C1 (Acctra) C2 (Nregras)

A1 (SCF BR1) x11 x12

A2 (SCF BR2) x21 x22
... ... ...

AG (SCF BRG) xG1 xG2

 (7.1)

em que xi1 e xi2 são, respectivamente, a acurácia sobre o conjunto de dados de treinamento
e o número de regras do i-ésimo classificador fuzzy (i = 1, 2, . . . , G).
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7.2.1 Bases de dados

Neste experimento, foram utilizadas 10 bases de dados do repositório KEEL
(Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning) (ALCALA-FDEZ et al., 2011). A
Tabela 2 apresenta as principais características das bases selecionadas, mostrando, para
cada uma, o número de amostras, o número de atributos e o número de classes.

Tabela 2 – Bases de dados utilizadas no Experimento 1

Base de dados #Amostras #Atributos #Classes
Appendicitis 106 7 2

Balance 625 4 3
Haberman 306 3 2
Hayes-Roth 160 4 3

Iris 150 4 3
Newthyroid 215 5 3

Post-Operative 87 8 3
Tae 151 5 3
Wine 178 13 3
Zoo 101 16 7

7.2.2 Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC

Neste experimento, a configuração dos parâmetros do algoritmo CHC utilizado em
cada versão do método CHC-GL-TOPSIS é apresentada na tabela 3:

Tabela 3 – Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC no Experimento 1

Parâmetro Valor
Tamanho da população 50

Número máximo de gerações 200
Taxa de divergência dr 0.35

7.2.3 Resultados obtidos

O experimento foi realizado no software Matlab utilizando-se a técnica de validação
cruzada k-fold, sendo k = 5. As partições foram geradas de acordo com o método Distribu-
tion Optimally Balanced Stratified Cross Validation (DOB-SCV) (MORENO-TORRES;
SAEZ; HERRERA, 2012). Primeiramente, são mostrados os resultados referentes à acu-
rácia dos classificadores fuzzy gerados com cada uma das 4 versões do algoritmo CHC-
GL-TOPSIS. A tabela 4 apresenta a média e o desvio padrão dos resultados obtidos
considerando as 5 partições, mostrando, para cada versão do algoritmo e para cada base
de dados, a acurácia sobre o conjunto de dados de teste (Acctst).
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Tabela 4 – Acurácia sobre o conjunto de dados de teste dos classificadores fuzzy gerados
com cada uma das 4 versões do algoritmo CHC-GL-TOPSIS

Base de dados
CHC-GL-TOPSIS

NV Max-Min Max Soma
Acctst (%) Acctst (%) Acctst (%) Acctst (%)

Appendicitis 89.57± 5.28 89.70± 5.92 88.74± 5.13 88.70± 4.16
Balance 90.41± 1.33 90.73± 1.95 91.05± 1.11 90.72± 0.93

Haberman 72.88± 0.84 72.23± 1.00 72.88± 1.73 72.56± 1.93
Hayes-Roth 65.67± 6.31 66.94± 5.64 66.88± 3.41 66.82± 3.45

Iris 92.67± 4.94 95.33± 2.98 95.33± 2.98 94.00± 2.79
Newthyroid 84.19± 2.55 84.19± 4.16 84.65± 2.65 85.12± 2.65

Post-Operative 66.58± 3.15 68.02± 4.79 66.71± 5.58 66.72± 3.79
Tae 55.75± 8.02 56.99± 7.71 58.26± 5.50 55.61± 8.19
Wine 91.47± 5.60 91.52± 4.53 92.72± 3.10 92.11± 4.14
Zoo 71.13± 4.67 71.03± 5.81 73.34± 7.09 72.16± 8.85

Percebe-se, pela análise da tabela 4, que a versão Max obteve a maior acurácia
média nas bases de dados Balance, Haberman (empatado com a versão NV), Iris (empatado
com a versão Max-Min), Tae, Wine e Zoo. A versão Max-Min alcançou a melhor acurácia
média nas bases de dados Appendicitis, Hayes-Roth, Iris (empatado com a versão Max) e
Post-Operative. A versão Soma obteve a maior acurácia média na base de dados Newthyroid
e a versão NV alcançou a melhor acurácia média na base de dados Haberman (empatado
com a versão Max).

O teste de Friedman foi aplicado para verificar se existe diferença estatística entre
os valores de acurácia apresentados por cada uma das 4 versões do algoritmo CHC-GL-
TOPSIS. O valor p obtido foi p = 0.042818. Esse resultado indica que ao menos uma das
versões é significativamente diferente das demais. Foi aplicado, então, o teste de Wilcoxon,
cujos resultados são apresentados na tabela 5.

Tabela 5 – Teste de Wilcoxon para as 4 versões do algoritmo CHC-GL-TOPSIS conside-
rando os valores de acurácia

Algoritmo Comparação R+ R− Hipótese nula Valor p

CHC-GL-TOPSIS

Max vs. NV 41.0 4.0 Rejeitada 0.0273
Max vs. Soma 48.0 7.0 Rejeitada 0.0371

Max-Min vs. NV 38.0 7.0 Aceita 0.0742
Soma vs. NV 43.5 11.5 Aceita 0.1113

Max vs. Max-Min 31.0 14.0 Aceita 0.3594
Max-Min vs. Soma 36.0 19.0 Aceita 0.4316

Observa-se que, de acordo com os valores fornecidos pelo teste de Wilcoxon, existe
diferença estatística significativa entre as versões Max e NV (p = 0.0273) e também entre
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as versões Max e Soma (p = 0.0371), o que confirma o resultado fornecido pelo teste de
Friedman. Portanto, os resultados obtidos indicam que o procedimento de normalização
utilizado na técnica TOPSIS influencia a acurácia dos classificadores fuzzy gerados com o
algoritmo CHC-GL-TOPSIS.

Após analisar a acurácia dos classificadores fuzzy, são apresentados os resultados
referentes à interpretabilidade dos SCFBRs gerados com as 4 versões do algoritmo CHC-
GL-TOPSIS. A tabela 6 apresenta a média e o desvio padrão dos resultados obtidos
considerando as 5 partições, mostrando, para cada versão do algoritmo e para cada base
de dados, o número de regras dos classificadores (Nregras).

Tabela 6 – Número de regras dos classificadores fuzzy gerados com cada uma das 4 versões
do algoritmo CHC-GL-TOPSIS

Base de dados
CHC-GL-TOPSIS

NV Max-Min Max Soma
Nregras Nregras Nregras Nregras

Appendicitis 26.00± 1.22 26.40± 1.67 26.20± 1.48 27.00± 1.22
Balance 66.40± 0.55 66.40± 0.55 66.40± 0.55 66.40± 0.55

Haberman 16.00± 1.22 15.80± 1.48 16.40± 1.14 16.00± 1.00
Hayes-Roth 38.00± 2.45 38.40± 0.89 38.40± 2.07 37.40± 1.52

Iris 14.20± 0.84 14.40± 0.55 14.40± 0.89 14.40± 0.89
Newthyroid 17.80± 0.84 17.60± 1.14 17.80± 0.84 17.80± 0.84

Post-Operative 55.60± 2.41 55.40± 2.30 55.80± 1.10 56.20± 3.49
Tae 23.00± 1.58 23.00± 1.58 23.20± 1.92 23.00± 2.12
Wine 113.80± 3.35 112.20± 3.11 117.80± 6.69 113.00± 4.95
Zoo 49.40± 1.82 50.20± 1.92 49.40± 1.67 49.20± 2.68

Percebe-se, pela análise da tabela 6, que as 4 versões apresentaram o mesmo
número de regras médio e também o mesmo desvio padrão para a base de dados Balance.
Em relação à base de dados Tae, 3 versões obtiveram o menor número de regras médio
(NV, Max-Min e Soma), sendo que duas delas (NV e Max-Min) também apresentaram o
mesmo desvio padrão. Além das bases de dados Balance e Tae, a versão NV apresentou o
menor número de regras médio também nas bases de dados Appendicitis e Iris, a versão
Max-Min obteve o menor número de regras médio também nas bases de dados Haberman,
Newthyroid, Post-Operative e Wine, e a versão Soma alcançou o menor número de regras
médio também nas bases de dados Hayes-Roth e Zoo.

O teste de Friedman foi aplicado para verificar se existe diferença estatística entre
o número de regras obtido por cada uma das 4 versões do algoritmo CHC-GL-TOPSIS. O
valor p obtido foi p = 0.282725. Esse resultado indica que a hipótese nula foi aceita, ou
seja, não existe diferença estatística significativa entre o número de regras obtido por cada
versão. Considerando que a interpretabilidade do SCFBR está sendo medida pelo número
de regras, os resultados obtidos indicam que o procedimento de normalização utilizado na
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técnica TOPSIS não influencia a interpretabilidade dos classificadores fuzzy gerados com o
algoritmo CHC-GL-TOPSIS.

7.2.4 Exemplo de Base de Conhecimento gerada com o método proposto

Para ilustrar a Base de Conhecimento de um SCFBR gerado por meio do método
proposto, serão apresentados a Base de Dados e a Base de Regras do classificador fuzzy
construído para o conjunto de dados Iris. O respectivo SCFBR foi obtido com a versão
Max do algoritmo CHC-GL-TOPSIS, sendo gerado na terceira execução da validação
cruzada 5-fold realizada nesse experimento. Esse classificador obteve uma acurácia sobre o
conjunto de dados de teste (Acctst) igual a 100% e um número de regras (Nregras) igual a
14. A base de dados Iris, conforme descrito na tabela 2, é composta por 150 amostras, 4
atributos (comprimento da sépala, largura da sépala, comprimento da pétala e largura
da pétala) e 3 classes (setosa, versicolor e virginica). A figura 34 apresenta a Base de
Dados obtida, mostrando, para cada variável linguística (atributo), os respectivos termos
linguísticos. Os valores dos atributos, os quais são descritos por números reais, foram
normalizados no intervalo [0, 1]. A figura 35 apresenta a Base de Regras obtida.

Figura 34 – Exemplo de Base de Dados gerada para o conjunto de dados Iris
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Figura 35 – Exemplo de Base de Regras gerada para o conjunto de dados Iris

7.3 Experimento 2 - Comparação com uma abordagem da litera-
tura baseada em um algoritmo evolutivo multiobjetivo
O objetivo deste experimento é comparar o método proposto com uma abordagem

da literatura baseada em um algoritmo evolutivo multiobjetivo. Como os resultados
encontrados no Experimento 1 indicaram que o procedimento de normalização utilizado na
técnica TOPSIS não influencia a interpretabilidade (número de regras) dos classificadores
fuzzy gerados com o algoritmo CHC-GL-TOPSIS, foi empregada neste experimento a versão
Max do algoritmo proposto, uma vez que os SCFBRs gerados com essa versão apresentaram
a maior acurácia média na maioria das bases de dados utilizadas no Experimento 1. Assim
como no primeiro experimento, os critérios de avaliação considerados pela técnica TOPSIS
durante o processo evolutivo são a porcentagem de amostras de treinamento classificadas
corretamente (Acctra) e o número de regras do classificador fuzzy (Nregras).
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7.3.1 Bases de dados

Neste experimento, também foram utilizadas 10 bases de dados do repositório
KEEL (Knowledge Extraction based on Evolutionary Learning) (ALCALA-FDEZ et al.,
2011). A Tabela 7 apresenta as principais características das bases selecionadas, mostrando,
para cada uma, o número de amostras, o número de atributos e o número de classes.

Tabela 7 – Bases de dados utilizadas no Experimento 2

Base de dados #Amostras #Atributos #Classes
Balance 625 4 3
Banana 5300 2 2
Ecoli 336 7 8
Glass 214 9 7
Iris 150 4 3

Led7digit 500 7 10
Newthyroid 215 5 3

Pima 768 8 2
Wine 178 13 3

Wisconsin 683 9 3

7.3.2 Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC

A configuração dos parâmetros do algoritmo CHC utilizado na versão Max do
método CHC-GL-TOPSIS é apresentada na tabela 8.

Tabela 8 – Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC no Experimento 2

Parâmetro Valor
Tamanho da população 50

Número máximo de gerações 200
Taxa de divergência dr 0.35

7.3.3 Resultados obtidos pelo algoritmo proposto

O experimento foi realizado no software Matlab utilizando-se a técnica de validação
cruzada k-fold, sendo k = 5. As partições foram geradas de acordo com o método Distribu-
tion Optimally Balanced Stratified Cross Validation (DOB-SCV) (MORENO-TORRES;
SAEZ; HERRERA, 2012). A tabela 9 apresenta a média e o desvio padrão dos resultados
obtidos considerando as 5 partições, mostrando, para cada base de dados, a acurácia
sobre o conjunto de dados de teste (Acctst) e o número de regras dos classificadores fuzzy
(Nregras).
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Tabela 9 – Resultados obtidos pelo algoritmo CHC-GL-TOPSIS

Base de dados CHC-GL-TOPSIS (Max)
Acctst (%) Nregras

Balance 89.61± 1.43 66.40± 1.14
Banana 60.32± 0.36 7.80± 0.45
Ecoli 72.57± 2.30 60.20± 1.64
Glass 59.65± 5.51 25.00± 2.45
Iris 95.33± 1.83 14.40± 1.34

Led7digit 67.97± 5.54 65.20± 2.17
Newthyroid 85.12± 4.82 17.60± 0.55

Pima 73.83± 2.03 95.40± 6.02
Wine 89.33± 5.78 113.60± 3.65

Wisconsin 91.36± 3.12 201.60± 3.51

7.3.4 Resultados obtidos pela abordagem baseada em um algoritmo evolutivo
multiobjetivo

A abordagem da literatura escolhida para ser comparada com o método CHC-GL-
TOPSIS é o algoritmoMultiobjective Genetic Type-2 Classifier Optimization (MOG-T2CO),
proposto no trabalho de Hinojosa e Camargo (2018). Esse algoritmo realiza um processo
evolutivo multiobjetivo baseado no NSGA-II com o propósito de obter SCFBRs que
apresentem um equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade. Para que esse equilíbrio
seja encontrado, são considerados três objetivos: a acurácia sobre o conjunto de dados
de treinamento, o número de regras e a quantidade total de antecedentes. A geração
dos classificadores fuzzy envolve o ajuste dos parâmetros dos conjuntos fuzzy do tipo 2
utilizados na Base de Dados, a seleção da t-norma empregada no Mecanismo de Inferência
e também a seleção de regras e antecedentes na Base de Regras. Esse algoritmo é uma
versão mais elaborada do método proposto em Cárdenas e Camargo (2018), no qual os
resultados do processo evolutivo se referem ao cromossomo que se encontra no meio da
primeira fronteira de Pareto do NSGA-II.

Os testes realizados por Hinojosa e Camargo (2018) para validar o algoritmo MOG-
T2CO foram executados seguindo a técnica de validação cruzada 5-fold e considerando
as mesmas 10 bases de dados apresentadas na tabela 7. Os resultados do algoritmo
MOG-T2CO são apresentados na tabela 10. Para cada base de dados, são mostrados a
acurácia sobre o conjunto de dados de teste (Acctst) e o número de regras do classificador
fuzzy (Nregras). Esses resultados foram retirados do artigo no qual o respectivo método foi
proposto.
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Tabela 10 – Resultados obtidos pela abordagem da literatura (MOG-T2CO)

Base de dados MOG-T2CO
Acctst (%) Nregras

Balance 82.40± 3.16 500.00± 0.00
Banana 70.96± 4.24 6.60± 2.42
Ecoli 76.79± 0.69 129.60± 14.92
Glass 63.09± 1.59 30.40± 15.40
Iris 95.33± 2.67 4.00± 1.26

Led7digit 58.20± 6.94 47.80± 8.89
Newthyroid 97.67± 1.47 26.80± 6.79

Pima 73.51± 1.99 230.20± 23.45
Wine 95.00± 1.11 53.20± 8.57

Wisconsin 96.35± 2.06 145.20± 27.82

7.3.5 Análise comparativa entre os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO

A tabela 11 apresenta, de forma unificada, o desempenho em termos de acurácia e
interpretabilidade dos algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO, mostrando, para cada
método e para cada base de dados, a acurácia sobre o conjunto de dados de teste (Acctst)
e o número de regras dos classificadores fuzzy (Nregras).

Tabela 11 – Acurácia e número de regras dos classificadores fuzzy gerados com os algoritmos
CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO

Base de dados
CHC-GL-TOPSIS MOG-T2CO(Max)

Acctst (%) Nregras Acctst (%) Nregras

Balance 89.61± 1.43 66.40± 1.14 82.40± 3.16 500.00± 0.00
Banana 60.32± 0.36 7.80± 0.45 70.96± 4.24 6.60± 2.42
Ecoli 72.57± 2.30 60.20± 1.64 76.79± 0.69 129.60± 14.92
Glass 59.65± 5.51 25.00± 2.45 63.09± 1.59 30.40± 15.40
Iris 95.33± 1.83 14.40± 1.34 95.33± 2.67 4.00± 1.26

Led7digit 67.97± 5.54 65.20± 2.17 58.20± 6.94 47.80± 8.89
Newthyroid 85.12± 4.82 17.60± 0.55 97.67± 1.47 26.80± 6.79

Pima 73.83± 2.03 95.40± 6.02 73.51± 1.99 230.20± 23.45
Wine 89.33± 5.78 113.60± 3.65 95.00± 1.11 53.20± 8.57

Wisconsin 91.36± 3.12 201.60± 3.51 96.35± 2.06 145.20± 27.82

Percebe-se, pela análise da tabela 11, que os SCFBRs gerados com o algoritmo
CHC-GL-TOPSIS apresentaram uma maior acurácia média nas bases de dados Balance,
Led7digit e Pima, enquanto os classificadores fuzzy construídos com o método MOG-T2CO
obtiveram uma maior acurácia média nas bases de dados Banana, Ecoli, Glass, Newthyroid,
Wine e Wisconsin. Na base de dados Iris, os SCFBRs obtidos com os dois algoritmos
apresentaram a mesma acurácia. Em relação à interpretabilidade, os SCFBRs gerados com
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o método CHC-GL-TOPSIS apresentaram o menor número de regras nas bases de dados
Balance, Ecoli, Glass, Newthyroid e Pima, enquanto os classificadores fuzzy construídos
com o algoritmo MOG-T2CO obtiveram um menor número de regras nas bases de dados
Banana, Iris, Led7digit, Wine e Wisconsin.

Considerando os dois critérios ao mesmo tempo, observa-se que os SCFBRs gerados
com o algoritmo CHC-GL-TOPSIS apresentaram o melhor equilíbrio entre acurácia e
interpretabilidade nas bases de dados Balance e Pima, já que nessas bases os SCFBRs
obtiveram o maior valor de acurácia e também o menor número de regras. Os classificadores
fuzzy construídos com o método MOG-T2CO, em contrapartida, apresentaram o melhor
compromisso entre acurácia e interpretabilidade nas bases de dados Banana, Iris, Wine e
Wisconsin. Em relação às bases de dados Ecoli, Glass, Led7digit e Newthyroid, nenhum
SCFBR gerado apresentou, ao mesmo tempo, o maior valor de acurácia e o menor número
de regras.

O teste de Wilcoxon foi aplicado, inicialmente, para verificar se existe diferença
estatística entre os valores de acurácia apresentados pelos SCFBRs gerados por meio dos
algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO. O resultado do teste é apresentado na tabela
12:

Tabela 12 – Teste de Wilcoxon para os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO consi-
derando os valores de acurácia

Comparação R+ R− Hipótese Valor p
CHC-GL-TOPSIS (Max) vs. MOG-T2CO 14.0 31.0 Aceita 0.3594

O valor p fornecido pelo teste de Wilcoxon foi p = 0.3594. Esse resultado indica que a
hipótese nula foi aceita, ou seja, não existe diferença estatística significativa entre os valores
de acurácia obtidos pelos classificadores fuzzy gerados com os algoritmos CHC-GL-TOPSIS
e MOG-T2CO.

Novamente, foi aplicado o teste de Wilcoxon, desta vez para verificar se existe
diferença estatística entre o número de regras dos SCFBRs gerados por meio dos algoritmos
CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO. O resultado do teste é apresentado na tabela 13:

Tabela 13 – Teste de Wilcoxon para os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO consi-
derando o número de regras

Comparação R+ R− Hipótese Valor p
CHC-GL-TOPSIS (Max) vs. MOG-T2CO 32.0 23.0 Aceita 0.6953

O valor p fornecido pelo teste de Wilcoxon foi p = 0.6953. Esse resultado indica
que a hipótese nula foi aceita, ou seja, não existe diferença estatística significativa entre o
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número de regras obtido pelos SCFBRs gerados com os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e
MOG-T2CO.

Portanto, de acordo com os resultados dos testes estatísticos, não existe diferença
significativa entre os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO. Esses resultados indicam
que a abordagem proposta é efetiva, uma vez que a utilização do TOPSIS teve efeito similar
à utilização de um algoritmo evolutivo multiobjetivo na geração de SCFBRs considerando
o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade.
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8 Conclusão

Neste trabalho, foi proposta uma nova abordagem para se obter SCFBRs con-
siderando o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade. Ao contrário das abordagens
existentes, as quais são baseadas na utilização de um algoritmo evolutivo multiobjetivo, o
método apresentado nesta dissertação empregou um algoritmo evolutivo tradicional em
conjunto com uma técnica de tomada de decisão multicritério para gerar os classificadores
fuzzy. O algoritmo evolutivo CHC foi utilizado para definir a granularidade das partições
fuzzy de cada variável linguística do classificador, um algoritmo clássico da literatura foi
empregado para gerar a Base de Conhecimento do SCFBR e a técnica TOPSIS foi utilizada
para lidar com o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade. Os pesos dos critérios de
avaliação foram determinados com o Método da Entropia.

Para validar a abordagem desenvolvida, foram realizados dois experimentos. No
primeiro experimento, foi verificado se o procedimento de normalização utilizado na técnica
TOPSIS influenciava a acurácia e a interpretabilidade dos classificadores fuzzy gerados
no processo evolutivo. Foram avaliadas 4 versões do método proposto, cada uma delas
utilizando um diferente procedimento de normalização (NV, Max-Min, Max e Soma). Os
critérios de avaliação considerados pela técnica TOPSIS foram a porcentagem de amostras
de treinamento classificadas corretamente (acurácia) e o número de regras do classificador
fuzzy (interpretabilidade). O experimento foi realizado utilizando-se 10 bases de dados da
literatura e a técnica de validação cruzada 5-fold. Os resultados obtidos foram analisados
considerando-se a acurácia sobre o conjunto de dados de teste e o número de regras dos
SCFBRs. Em relação à acurácia dos classificadores, o teste de Friedman indicou que ao
menos uma das versões era significativamente diferente das demais. Foi aplicado, então, o
teste de Wilcoxon, cujo resultado indicou que existe diferença estatística significativa entre
as versões Max e NV e também entre as versões Max e Soma. Em relação ao número de
regras dos classificadores, o teste de Friedman indicou que não existe diferença estatística
significativa entre as 4 versões. Portanto, de acordo com os resultados dos testes estatísticos,
o procedimento de normalização utilizado na técnica TOPSIS influencia apenas a acurácia
dos SCFBRs, não exercendo nenhum efeito significativo na interpretabilidade dos mesmos.

No segundo experimento, o algoritmo proposto foi comparado com uma abordagem
da literatura que gera SCFBRs com diferentes equilíbrios entre acurácia e interpretabilidade
a partir da utilização de um algoritmo evolutivo multiobjetivo. Uma vez que os resultados
obtidos no Experimento 1 indicaram que o procedimento de normalização utilizado na
técnica TOPSIS não influencia a interpretabilidade (número de regras) dos SCFBRs gerados
com o algoritmo CHC-GL-TOPSIS, foi empregada nesse experimento a versão Max do
algoritmo proposto, pois os classificadores fuzzy gerados com essa versão apresentaram
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a maior acurácia média na maioria das bases de dados utilizadas no Experimento 1. A
abordagem da literatura escolhida para ser comparada com o método CHC-GL-TOPSIS
foi o algoritmo Multiobjective Genetic Type-2 Classifier Optimization (MOG-T2CO), que
obtém SCFBRs por meio de um processo evolutivo multiobjetivo baseado no NSGA-II.
Assim como no Experimento 1, os resultados obtidos no Experimento 2 também foram
analisados considerando-se a acurácia sobre o conjunto de dados de teste e o número de
regras dos classificadores. De acordo com os resultados dos testes estatísticos, não existe
diferença significativa entre os dois algoritmos, o que indica que o método proposto é
viável e pode ser considerado uma nova alternativa na geração de classificadores fuzzy
considerando o equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade.

Como trabalhos futuros, pode-se expandir o método apresentado nesta dissertação
para que outras medidas de interpretabilidade também sejam consideradas critérios a serem
avaliados com a técnica TOPSIS, tais como o número total de antecedentes e o número
de atributos. Além disso, é possível também utilizar outros mecanismos de inferência,
como a Combinação Aditiva e os métodos baseados na Integral de Choquet. Por fim, o
algoritmo CHC-GL-TOPSIS pode ser modificado de forma a incluir processos como seleção
de características, seleção de regras e ajuste dos parâmetros das funções de pertinência.



89

Referências

AGGARWAL, C. C. An introduction to data classification. In: AGGARWAL, C. C. (Ed.).
Data classification: algorithms and applications. Boca Raton: CRC Press, 2015. p. 1–36.

ALCALA-FDEZ, J.; ALCALÁ, R.; HERRERA, F. A fuzzy association rule-based
classification model for high-dimensional problems with genetic rule selection and lateral
tuning. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 19, n. 5, p. 857–872, 2011.

ALCALA-FDEZ, J. et al. Keel data-mining software tool: Data set repository, integration
of algorithms and experimental analysis framework. Journal of Multiple-Valued Logic and
Soft Computing, v. 17, n. 2-3, p. 255–287, 2011.

ALCALÁ, R. et al. Hybrid learning models to get the interpretability–accuracy trade-off
in fuzzy modeling. Soft Computing, v. 10, n. 9, p. 717–734, 2006.

ALCALÁ, R.; ALCALA-FDEZ, J.; HERRERA, F. A proposal for the genetic lateral
tuning of linguistic fuzzy systems and its interaction with rule selection. IEEE
Transactions on Fuzzy Systems, v. 15, n. 4, p. 616–635, 2007.

ALCALÁ, R. et al. A multiobjective evolutionary approach to concurrently learn rule and
data bases of linguistic fuzzy-rule-based systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
v. 17, n. 5, p. 1106–1122, 2009.

ALCALÁ, R. et al. Multiobjective genetic fuzzy rule selection of single granularity-based
fuzzy classification rules and its interaction with the lateral tuning of membership
functions. Soft Computing, v. 15, n. 12, p. 2303–2318, 2011.

ALONSO, J. M.; CASTIELLO, C.; MENCAR, C. Interpretability of fuzzy systems:
Current research trends and prospects. In: KACPRZYK, J.; PEDRYCZ, W. (Ed.).
Springer Handbook of Computational Intelligence. Berlin: Springer, 2015. p. 219–237.

ALONSO, J. M.; MAGDALENA, L.; CORDÓN, O. Embedding hilk in a three-objective
evolutionary algorithm with the aim of modeling highly interpretable fuzzy rule-based
classifiers. In: 2010 4th International Workshop on Genetic and Evolutionary Fuzzy
Systems (GEFS). Mieres: [s.n.], 2010. p. 15–20.

ALONSO, J. M.; MAGDALENA, L.; GONZÁLEZ-RODRÍGUEZ, G. Looking for a good
fuzzy system interpretability index: An experimental approach. International Journal of
Approximate Reasoning, v. 51, n. 1, p. 115–134, 2009.

ANTONELLI, M.; DUCANGE, P.; MARCELLONI, F. An experimental study on
evolutionary fuzzy classifiers designed for managing imbalanced datasets. Neurocomputing,
v. 146, p. 125–136, 2014.

ARAUJO, A. E. de O.; KROHLING, R. A. Generating a fuzzy rule based classification
system by genetic learning of granularity level using topsis. In: 2019 Conference of the
International Fuzzy Systems Association and the European Society for Fuzzy Logic and
Technology (EUSFLAT 2019). [S.l.]: Atlantis Press, 2019.



Referências 90

ARAUJO, A. E. de O.; KROHLING, R. A. A multiobjective genetic approach with topsis
to learn fuzzy rule-based classification systems. In: 2019 8th Brazilian Conference on
Intelligent Systems (BRACIS). Salvador, Brazil: [s.n.], 2019. p. 54–59.

ASHLOCK, D. Evolutionary Computation for Modeling and Optimization. New York, NY:
Springer Science+Business Media, 2006.

AU, W.-H.; CHAN, K.; WONG, A. A fuzzy approach to partitioning continuous attributes
for classification. IEEE Transactions on Knowledge and Data Engineering, v. 18, n. 5, p.
715–719, 2006.

BÄCK, T. Selective pressure in evolutionary algorithms: A characterization of
selection mechanisms. In: In Proceedings of the First IEEE Conference on Evolutionary
Computation. [S.l.]: IEEE Press, 1994. p. 57–62.

BÄCK, T. Evolutionary Algorithms in Theory and Practice: Evolution Strategies,
Evolutionary Programming, Genetic Algorithms. New York, NY, USA: Oxford University
Press, Inc., 1996.

BÄCK, T.; FOGEL, D. B.; MICHALEWICZ, Z. (Ed.). Handbook of Evolutionary
Computation. USA: Oxford University Press, Inc., 1997.

BÄCK, T.; SCHWEFEL, H. An overview of evolutionary algorithms for parameter
optimization. Evolutionary Computation, v. 1, n. 1, p. 1–23, 1993.

BARRENECHEA, E. et al. Using the choquet integral in the fuzzy reasoning method of
fuzzy rule-based classification systems. Axioms, v. 2, n. 2, p. 208–223, 2013.

BEHZADIAN, M. et al. A state-of the-art survey of topsis applications. Expert Systems
with Applications, v. 39, n. 17, p. 13051–13069, 2012.

BLUM, C. et al. Evolutionary optimization. In: CHIONG, R.; WEISE, T.;
MICHALEWICZ, Z. (Ed.). Variants of Evolutionary Algorithms for Real-World
Applications. 1. ed. Berlin: Springer-Verlag, 2011. p. 1–29.

CABRAL, V. M. Equações diferenciais fuzzy com parâmetros interativos. 139 f. Tese
(Doutorado) — Universidade Estadual de Campinas, Instituto de Matemática, Estatística
e Computação Científica, Campinas, SP, 2011. Acesso em: 15 dez. 2019.

CÁRDENAS, E. H.; CAMARGO, H. A. Multiobjective genetic generation of fuzzy
classifiers using the iterative rule learning. In: 2012 IEEE International Conference on
Fuzzy Systems. Brisbane: [s.n.], 2012. p. 1–8.

CÁRDENAS, E. H.; CAMARGO, H. A. Multiobjective genetic optimization of fuzzy
partitions and t-norm parameters in fuzzy classifiers. In: 2012 Brazilian Symposium on
Neural Networks. Curitiba: [s.n.], 2012. p. 154–159.

CÁRDENAS, E. H.; CAMARGO, H. A. Multi-objective iterative genetic approach for
learning fuzzy classification rules with semantic-based selection of the best rule. In: 2013
Joint IFSA World Congress and NAFIPS Annual Meeting (IFSA/NAFIPS). Edmonton:
[s.n.], 2013. p. 292–297.



Referências 91

CÁRDENAS, E. H.; CAMARGO, H. A. A multi-objective evolutionary algorithm for
tuning type-2 fuzzy sets with rule and condition selection on fuzzy rule-based classification
system. In: KACPRZYK, J. et al. (Ed.). Advances in Fuzzy Logic and Technology 2017.
Cham: Springer International Publishing, 2018. p. 389–399.

CÁRDENAS, E. H.; CAMARGO, H. A.; TÚPAC, Y. J. Imbalanced datasets in the
generation of fuzzy classification systems - an investigation using a multiobjective
evolutionary algorithm based on decomposition. In: 2016 IEEE International Conference
on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Vancouver: [s.n.], 2016. p. 1445–1452.

CASILLAS, J. et al. Accuracy improvements to find the balance interpretability-accuracy
in linguistic fuzzy modeling: An overview. In: CASILLAS, J. et al. (Ed.). Accuracy
Improvements in Linguistic Fuzzy Modeling. Berlin: Springer, 2003. p. 3–24.

CASILLAS, J. et al. Interpretability improvements to find the balance interpretability-
accuracy in fuzzy modeling: An overview. In: CASILLAS, J. et al. (Ed.). Interpretability
Issues in Fuzzy Modeling. Berlin: Springer, 2003. p. 3–22.

CASTRO, P. A. D. de. Um paradigma baseado em algoritmos genéticos para o
aprendizado de regras Fuzzy. 85 f. Dissertação (Mestrado em Ciências Exatas e da Terra)
— Universidade Federal de São Carlos, São Carlos, 2004.

CELEN, A. Comparative analysis of normalization procedures in topsis method: With an
application to turkish deposit banking market. Informatica, v. 25, n. 2, p. 185–208, 2014.

CHAKRABORTY, S.; YEH, C. A simulation comparison of normalization procedures for
topsis. In: 2009 International Conference on Computers Industrial Engineering. [S.l.:
s.n.], 2009. p. 1815–1820.

CHAKRABORTY, S.; YEH, C.-H. A simulation based comparative study of normalization
procedures in multiattribute decision making. In: Proceedings of the 6th WSEAS Int.
Conf. on Artificial Intelligence, Knowledge Engineering and Data Bases. [S.l.: s.n.], 2007.

CHEN, C.-T. Extensions of the topsis for group decision-making under fuzzy environment.
Fuzzy Sets and Systems, v. 114, n. 1, p. 1–9, 2000.

CHEN, P. Effects of normalization on the entropy-based topsis method. Expert Systems
with Applications, v. 136, p. 33–41, 2019.

CHEN, P. On the diversity-based weighting method for risk assessment and
decision-making about natural hazards. Entropy, v. 21, n. 3, p. 1–13, 2019.

CHI, Z.; YAN, H.; PHAM, T. Fuzzy Algorithms: With Applications to Image Processing
and Pattern Recognition. [S.l.]: World Scientific, 1996.

CHOQUET, G. Theory of capacities. Annales de l’Institut Fourier, v. 5, p. 131–295, 1954.

COELLO, C. C.; LAMONT, G. B.; VELDHUIZEN, D. A. van. Evolutionary Algorithms
for Solving Multi-Objective Problems. 2. ed. Berlin: Springer, 2007.

CORDÓN, O. A historical review of evolutionary learning methods for mamdani-type
fuzzy rule-based systems: Designing interpretable genetic fuzzy systems. International
Journal of Approximate Reasoning, v. 52, n. 6, p. 894–913, 2011.



Referências 92

CORDÓN, O. et al. Ten years of genetic fuzzy systems: current framework and new
trends. Fuzzy Sets and Systems, v. 141, n. 1, p. 5–31, 2004.

CORDÓN, O. et al. Genetic Fuzzy Systems. Evolutionary Tuning and Learning of Fuzzy
Knowledge Bases. Singapore: World Scientific, 2001.

CORDÓN, O.; HERRERA, F.; VILLAR, P. Analysis and guidelines to obtain a good
uniform fuzzy partition granularity for fuzzy rule-based systems using simulated annealing.
International Journal of Approximate Reasoning, v. 25, n. 3, p. 187–215, 2000.

CORDÓN, O.; HERRERA, F.; VILLAR, P. Generating the knowledge base of a fuzzy
rule-based system by the genetic learning of the data base. IEEE Transactions on Fuzzy
Systems, v. 9, n. 4, p. 667–674, 2001.

CORDÓN, O.; JESUS, M. J. del; HERRERA, F. A proposal on reasoning methods in
fuzzy rule-based classification systems. International Journal of Approximate Reasoning,
v. 20, n. 1, p. 21–45, 1999.

CPAŁKA, K. Design of Interpretable Fuzzy Systems. [S.l.]: Springer International
Publishing, 2017.

DE JONG, K. A. An Analysis of the Behavior of a Class of Genetic Adaptive Systems.
Tese (Doutorado) — University of Michigan, Ann Arbor, MI, 1975.

DE JONG, K. A. Evolutionary Computation: A Unified Approach. Cambridge, MA, USA:
MIT Press, 2006.

DEB, K. Introduction to representations. In: BÄCK, T.; FOGEL, D. B.; MICHALEWICZ,
Z. (Ed.). Evolutionary Computation 1 - Basic Algorithms and Operators. Boca Raton:
CRC Press, 2000. p. 127–131.

DEB, K. Multi-Objective Optimization Using Evolutionary Algorithms. New York, NY,
USA: John Wiley & Sons, 2001.

DEB, K. et al. A fast and elitist multiobjective genetic algorithm: Nsga-ii. IEEE
Transactions on Evolutionary Computation, v. 6, n. 2, p. 182–197, 2002.

DEMSAR, J. Statistical comparisons of classifiers over multiple data sets. Journal of
Machine Learning Research, v. 7, p. 1–30, 2006.

DUBOIS, D.; PRADE, H. Fuzzy Sets and Systems: Theory and Applications. New York:
Academic Press, 1980.

DUBOIS, D.; PRADE, H. Interval-valued fuzzy sets, possibility theory and imprecise
probability. In: Proceedings of the Joint 4th Conference of the European Society for Fuzzy
Logic and Technology and the 11th Rencontres Francophones sur la Logique Floue et ses
Applications. Barcelona, Spain: [s.n.], 2005. p. 314–319.

DUCANGE, P.; LAZZERINI, B.; MARCELLONI, F. Multi-objective genetic fuzzy
classifiers for imbalanced and cost-sensitive datasets. Soft Computing, v. 14, p. 713–728,
2010.

DUCANGE, P.; MARCELLONI, F. Multi-objective evolutionary fuzzy systems. In:
FANELLI, A. M.; PEDRYCZ, W.; PETROSINO, A. (Ed.). Fuzzy Logic and Applications.
Berlin: [s.n.], 2011. p. 83–90.



Referências 93

DWIVEDI, P. K.; TRIPATHI, S. P. A survey on the design of fuzzy classifiers using
multi-objective evolutionary algorithms. International Journal of Science and Research
(IJSR), v. 4, p. 1103–1107, 2015.

EIBEN, A. E.; SMITH, J. E. Introduction to Evolutionary Computing. 2. ed. Berlin:
Springer-Verlag, 2015.

ELKANO, M. et al. Chi-bd: A fuzzy rule-based classification system for big data
classification problems. Fuzzy Sets and Systems, v. 348, p. 75–101, 2018.

ESHELMAN, L. J. The chc adaptive search algorithm: How to have safe search when
engaging in nontraditional genetic recombination. In: RAWLINS, G. J. E. (Ed.).
Foundations of Genetic Algorithms. [S.l.]: Elsevier, 1991. v. 1, p. 265–283.

FAZZOLARI, M. et al. A review of the application of multiobjective evolutionary fuzzy
systems: Current status and further directions. IEEE Transactions on Fuzzy Systems,
v. 21, n. 1, p. 45–65, 2013.

FERNÁNDEZ, A.; ALMANSA, E.; HERRERA, F. Chi-spark-rs: An spark-built
evolutionary fuzzy rule selection algorithm in imbalanced classification for big data
problems. In: 2017 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE).
Naples: [s.n.], 2017. p. 1–6.

FERNÁNDEZ, A. et al. A study of the behaviour of linguistic fuzzy rule based
classification systems in the framework of imbalanced data-sets. Fuzzy Sets and Systems,
v. 159, n. 18, p. 2378–2398, 2008.

FERNÁNDEZ, A.; HERRERA, F. Evolutionary fuzzy systems: A case study in
imbalanced classification. In: SÁNCHEZ, T. C.; SASTRE, J. T. (Ed.). Fuzzy Logic and
Information Fusion. Studies in Fuzziness and Soft Computing. Cham: Springer, 2016. p.
169–200.

FERNÁNDEZ, A. et al. Evolutionary fuzzy systems for explainable artificial intelligence:
Why, when, what for, and where to? IEEE Computational Intelligence Magazine, v. 14,
n. 1, p. 69–81, 2019.

FERNÁNDEZ, A.; JESUS, M. J. del; HERRERA, F. On the influence of an adaptive
inference system in fuzzy rule based classification systems for imbalanced data-sets. Expert
Systems with Applications, v. 36, n. 6, p. 9805–9812, 2009.

FERNÁNDEZ, A.; JESUS, M. J. del; HERRERA, F. On the 2-tuples based genetic
tuning performance for fuzzy rule based classification systems in imbalanced data-sets.
Information Sciences, v. 180, n. 8, p. 1268–1291, 2010.

FERNÁNDEZ, A. et al. Revisiting evolutionary fuzzy systems: Taxonomy, applications,
new trends and challenges. Knowledge-Based Systems, v. 80, p. 109–121, 2015.

FERRANTI, A. et al. A distributed approach to multi-objective evolutionary generation
of fuzzy rule-based classifiers from big data. Information Sciences, v. 415-416, p. 319–340,
2017.

FOGEL, D. B. System Identification Through Simulated Evolution: A Machine Learning
Approach to Modeling. Needham Heights, MA: Ginn Press, 1991.



Referências 94

FOGEL, L.; OWENS, A.; WALSH, M. Artificial Intelligence through Simu-lated Evolution.
Chichester, UK: Wiley, 1966.

FRIEDMAN, M. The use of ranks to avoid the assumption of normality implicit in the
analysis of variance. Journal of the American Statistical Association, v. 32, n. 200, p.
675–701, 1937.

FRIEDMAN, M. A comparison of alternative tests of significance for the problem of m
rankings. The Annals of Mathematical Statistics, v. 11, n. 1, p. 86–92, 1940.

GACTO, M.; ALCALÁ, R.; HERRERA, F. Interpretability of linguistic fuzzy rule-based
systems: An overview of interpretability measures. Information Sciences, v. 181, n. 20, p.
4340–4360, 2011.

GALAR, M. et al. A preliminary study of the feasibility of global evolutionary feature
selection for big datasets under apache spark. In: 2018 IEEE Congress on Evolutionary
Computation (CEC). Rio de Janeiro: [s.n.], 2018. p. 1–8.

GHOSH, S. et al. Network anomaly detection using fuzzy rule-based classifier. In:
Proceedings of International Conference on Advancement of Computer Communication
and Electrical Technology - ACCET 2016. Murshidabad, West Bengal, India: [s.n.], 2016.
p. 299–303.

GOLDBERG, D. E. Genetic Algorithms in Search, Optimization and Machine Learning.
Reading, MA: Addison-Wesley, 1989.

GUILLAUME, S. Designing fuzzy inference systems from data: An interpretability-oriented
review. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 9, n. 3, p. 426–443, 2001.

HERRERA, F. Genetic fuzzy systems: Status, critical considerations and future directions.
International Journal of Computational Intelligence Research, v. 1, n. 1, p. 59–67, 2005.

HERRERA, F. Genetic fuzzy systems: Taxonomy, current research trends and prospects.
Evolutionary Intelligence, v. 1, p. 27–46, 2008.

HINOJOSA, C. E.; CAMARGO, H. A.; TÚPAC, V. Y. J. Learning fuzzy classification
rules from imbalanced datasets using multi-objective evolutionary algorithm. In: 2015
Latin America Congress on Computational Intelligence (LA-CCI). Curitiba: [s.n.], 2015.
p. 1–6.

HINOJOSA, E. C.; CAMARGO, H. A. Multi-objective evolutionary algorithm for tuning
the type-2 inference engine on classification task. Soft Computing, v. 22, p. 5021–5031,
2018.

HOLLAND, J. H. Adaptation in natural and artificial systems: an introductory analysis
with applications to biology, control, and artificial intelligence. Ann Arbor: The University
of Michigan Press, 1975.

HOMAIFAR, A.; MCCORMICK, E. Simultaneous design of membership functions and
rule sets for fuzzy controllers using genetic algorithms. IEEE Transactions on Fuzzy
Systems, v. 3, n. 2, p. 129–139, 1995.



Referências 95

HSU, L.-C. Investment decision making using a combined factor analysis and
entropy-based topsis model. Journal of Business Economics and Management, v. 14, n. 3,
p. 448–466, 2013.

HUANG, S. et al. Integrated index for drought assessment based on variable fuzzy set
theory: A case study in the yellow river basin, china. Journal of Hydrology, v. 527, p.
608–618, 2015.

HWANG, C. L.; YOON, K. P. Multiple Attribute Decision Making: Methods and
Applications. Berlin: Springer-Verlag, 1981.

ISHIBUCHI, H. Multiobjective genetic fuzzy systems: Review and future research
directions. In: 2007 IEEE International Fuzzy Systems Conference. London: [s.n.], 2007.
p. 1–6.

ISHIBUCHI, H.; MURATA, T.; TURKSEN, I. Single-objective and two-objective genetic
algorithms for selecting linguistic rules for pattern classification problems. Fuzzy Sets and
Systems, v. 89, n. 2, p. 135–150, 1997.

ISHIBUCHI, H.; NAKASHIMA, T. Effect of rule weights in fuzzy rule-based classification
systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 9, n. 4, p. 506–515, 2001.

ISHIBUCHI, H.; NAKASHIMA, T.; MORISAWA, T. Voting in fuzzy rule-based systems
for pattern classification problems. Fuzzy Sets and Systems, v. 103, n. 2, p. 223–238, 1999.

ISHIBUCHI, H.; NAKASHIMA, T.; NII, M. Classification and Modeling with Linguistic
Information Granules: Advanced Approaches to Linguistic Data Mining. Berlin, Germany:
Springer, 2005.

ISHIBUCHI, H.; NOJIMA, Y. Evolutionary multiobjective optimization for the design of
fuzzy rule-based ensemble classifiers. Int. J. Hybrid Intell. Syst., v. 3, n. 3, p. 129–145,
2006.

ISHIBUCHI, H.; NOJIMA, Y. Multiobjective genetic fuzzy systems. In: MUMFORD,
C. L.; JAIN, L. C. (Ed.). Computational Intelligence: Collaboration, Fusion and
Emergence. Berlin: Springer, 2009. p. 131–173.

ISHIBUCHI, H. et al. Selecting fuzzy if-then rules for classification problems using genetic
algorithms. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 3, n. 3, p. 260–270, 1995.

ISHIBUCHI, H.; YAMAMOTO, T. Rule weight specification in fuzzy rule-based
classification systems. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 13, n. 4, p. 428–435, 2005.

KANG, D.; JANG, W.; PARK, Y. Evaluation of e-commerce websites using fuzzy
hierarchical topsis based on e-s-qual. Applied Soft Computing, v. 42, p. 53–65, 2016.

KARNIK, N. N.; MENDEL, J. M.; LIANG, Q. Type-2 fuzzy logic systems. IEEE
Transactions on Fuzzy Systems, v. 7, n. 6, p. 643–658, 1999.

KAVKA, C. Evolutionary fuzzy systems. In: SAMMUT, C.; WEBB, G. I. (Ed.).
Encyclopedia of Machine Learning. Boston, MA: Springer, 2010. p. 357–362.

KAYNAK, S.; ALTUNTAS, S.; DERELI, T. Comparing the innovation performance of eu
candidate countries: an entropy-based topsis approach. Economic Research-Ekonomska
Istraživanja, v. 30, n. 1, p. 31–54, 2017.



Referências 96

KIM, A. R. A study on competitiveness analysis of ports in korea and china by entropy
weight topsis. The Asian Journal of Shipping and Logistics, v. 32, n. 4, p. 187–194, 2016.

KLEMENT, E.; MESIAR, R. Discrete integrals and axiomatically defined functionals.
Axioms, v. 1, p. 9–20, 2012.

KLEMENT, E. P.; MESIAR, R.; PAP, E. Triangular Norms. Dordrecht: Kluwer Academic,
2000.

KLIR, G.; YUAN, B. Fuzzy sets and Fuzzy Logic - Theory and Applications. [S.l.]:
Prentice-Hall, 1995.

KNOWLES, J.; CORNE, D. The pareto archived evolution strategy: a new baseline
algorithm for pareto multiobjective optimisation. In: Proceedings of the 1999 Congress on
Evolutionary Computation - CEC99. Washington, DC, USA: [s.n.], 1999. v. 1, p. 98–105.

KOZA, J. R. Genetic Programming. Cambridge, MA: MIT Press, 1992.

KOZA, J. R. Genetic Programming II. Cambridge, MA: MIT Press, 1994.

KROHLING, R. A. Comunicado privado. PPGI, UFES, 2019.

LAHSASNA, A.; SENG, W. C. An improved genetic-fuzzy system for classification and
data analysis. Expert Systems with Applications, v. 83, p. 49–62, 2017.

LAKSHMI, T.; VENKATESAN, V. A comparison of various normalization in techniques
for order performance by similarity to ideal solution (topsis). International Journal of
Computing Algorithm, v. 3, p. 255–259, 2014.

LIU, X. et al. Measuring the maturity of carbon market in china: An entropy-based topsis
approach. Journal of Cleaner Production, v. 229, p. 94–103, 2019.

LÓPEZ, V. et al. Cost-sensitive linguistic fuzzy rule based classification systems under
the mapreduce framework for imbalanced big data. Fuzzy Sets and Systems, v. 258, p.
5–38, 2015.

LUCCA, G. et al. Improving the performance of fuzzy rule-based classification systems
based on a nonaveraging generalization of cc-integrals named cF1F2-integrals. IEEE
Transactions on Fuzzy Systems, v. 27, n. 1, p. 124–134, 2019.

LUCCA, G. et al. A family of choquet-based non-associative aggregation functions
for application in fuzzy rule-based classification systems. In: 2015 IEEE International
Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Istanbul: [s.n.], 2015. p. 1–8.

LUCCA, G. et al. Applying aggregation and pre-aggregation functions in the classification
of grape berries. In: 2018 IEEE International Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE).
Rio de Janeiro: [s.n.], 2018. p. 1–6.

LUCCA, G. et al. Cc-integrals: Choquet-like copula-based aggregation functions and its
application in fuzzy rule-based classification systems. Knowledge-Based Systems, v. 119, p.
32–43, 2017.

LUCCA, G. et al. Cf-integrals: A new family of pre-aggregation functions with application
to fuzzy rule-based classification systems. Information Sciences, v. 435, p. 94–110, 2018.



Referências 97

MAHDEVARI, S.; SHAHRIAR, K.; ESFAHANIPOUR, A. Human health and safety
risks management in underground coal mines using fuzzy topsis. Science of The Total
Environment, v. 488-489, p. 85–99, 2014.

MAMDANI, E.; ASSILIAN, S. An experiment in linguistic synthesis with a fuzzy logic
controller. International Journal of Man-Machine Studies, v. 7, n. 1, p. 1–13, 1975.

MAMDANI, E. H. Application of fuzzy algorithms for control of simple dynamic plant.
Proceedings of the Institution of Electrical Engineers, v. 121, n. 12, p. 1585–1588, 1974.

MARDANI, A. et al. Multiple criteria decision-making techniques and their applications –
a review of the literature from 2000 to 2014. Economic Research-Ekonomska Istraživanja,
v. 28, n. 1, p. 516–571, 2015.

MENCAR, C.; CASTELLANO, G.; FANELLI, A. M. Distinguishability quantification of
fuzzy sets. Information Sciences, v. 177, n. 1, p. 130–149, 2007.

MENCAR, C.; FANELLI, A. Interpretability constraints for fuzzy information granulation.
Information Sciences, v. 178, n. 24, p. 4585–4618, 2008.

MILLER, G. A. The magical number seven, plus or minus two: some limits on our
capacity for processing information. Psychological Review, v. 63, n. 2, p. 81–97, 1956.

MIN, J.; PENG, K.-H. Ranking emotional intelligence training needs in tour leaders: an
entropy-based topsis approach. Current Issues in Tourism, v. 15, n. 6, p. 563–576, 2012.

MORENO-TORRES, J. G.; SAEZ, J. A.; HERRERA, F. Study on the impact of
partition-induced dataset shift on k-fold cross-validation. IEEE Transactions on Neural
Networks and Learning Systems, v. 23, n. 8, p. 1304–1312, 2012.

NIJKAMP, P. Stochastic quantitative and qualitative multicriteria analysis for
environmental design. Papers of the Regional Science Association, v. 39, n. 1, p. 174–199,
1977.

PALACIOS, A. M. et al. Genetic learning of the membership functions for mining fuzzy
association rules from low quality data. Information Sciences, v. 295, p. 358–378, 2015.

PANDA, M.; JAGADEV, A. K. Topsis in multi-criteria decision making: A survey. In:
2018 2nd International Conference on Data Science and Business Analytics (ICDSBA).
Changsha: [s.n.], 2018. p. 51–54.

PEDRYCZ, W. Granular Computing: Analysis and Design of Intelligent Systems. Boca
Ratón, Flórida: CRC Press, 2016.

PEDRYCZ, W.; GOMIDE, F. An Introduction to Fuzzy Sets: Analysis and Design. [S.l.]:
MIT Press, 1998.

PEDRYCZ, W.; GOMIDE, F. Fuzzy Systems Engineering: Toward Human-Centric
Computing. Hoboken, New Jersey: John Wiley, 2007.

PULKKINEN, P.; KOIVISTO, H. Fuzzy classifier identification using decision tree and
multiobjective evolutionary algorithms. International Journal of Approximate Reasoning,
v. 48, n. 2, p. 526–543, 2008.



Referências 98

RECHENBERG, I. Cybernetic Solution Path of an Experimental Problem. Farnborough:
Royal Aircraft Establishment Library Translation 1122, 1965.

RÍO, S. del et al. A mapreduce approach to address big data classification problems based
on the fusion of linguistic fuzzy rules. International Journal of Computational Intelligence
Systems, v. 8, p. 422–437, 2015.

ROGHANIAN, E.; RAHIMI, J.; ANSARI, A. Comparison of first aggregation and last
aggregation in fuzzy group topsis. Applied Mathematical Modelling, v. 34, n. 12, p.
3754–3766, 2010.

ROSS, T. J. Fuzzy Logic with Engineering Applications. [S.l.]: Wiley, 2010.

SAATY, T. The Analytic Hierarchy Process: Planning, Priority Setting, Resources
Allocation. New York, NY, USA: McGraw-Hill, 1980.

SAATY, T. Decision Making with Dependence and Feedback: The Analytic Network
Process. Pittsburgh, PA: RWS Publications, 1996.

SAFITRI, L. N.; SARNO, R.; BUDIAWATI, G. I. Improving business process by
evaluating enterprise sustainability indicators using fuzzy rule based classification. In: 2018
International Seminar on Application for Technology of Information and Communication.
Semarang: [s.n.], 2018. p. 55–60.

SANZ, J. A. et al. A compact evolutionary interval-valued fuzzy rule-based classification
system for the modeling and prediction of real-world financial applications with
imbalanced data. IEEE Transactions on Fuzzy Systems, v. 23, n. 4, p. 973–990, 2015.

SANZ, J. A. et al. Ivturs: A linguistic fuzzy rule-based classification system based on
a new interval-valued fuzzy reasoning method with tuning and rule selection. IEEE
Transactions on Fuzzy Systems, v. 21, n. 3, p. 399–411, 2013.

SANZ, J. A. et al. Medical diagnosis of cardiovascular diseases using an interval-valued
fuzzy rule-based classification system. Applied Soft Computing, v. 20, p. 103–111, 2014.

SCHWEFEL, H. Kybernetische Evolution als Strategie der experimentellen Forschung in
der Stromungstechnik. Dissertação (Mestrado) — Technische Universität Berlin, Berlim,
Alemanha, 1965.

SHANNON, C. E. A mathematical theory of communication. Bell System Technical
Journal, v. 27, n. 3, p. 379–423, 1948.

SIMÕES, A.; COSTA, E. Memory-based chc algorithms for the dynamic traveling
salesman problem. In: Proceedings of the 13th Annual Conference on Genetic and
Evolutionary Computation. New York, NY, USA: ACM, 2011. (GECCO ’11), p.
1037–1044.

STEWART, T. J. A critical survey on the status of multiple criteria decision making
theory and practice. Omega, v. 20, n. 5, p. 569–586, 1992.

SUGENO, M.; KANG, G. T. Structure identification of fuzzy model. Fuzzy Sets and
Systems, v. 28, n. 1, p. 15–33, 1988.



Referências 99

TAKAGI, T.; SUGENO, M. Fuzzy identification of systems and its applications to
modeling and control. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 15, n. 1,
p. 116–132, 1985.

THRIFT, P. Fuzzy logic synthesis with genetic algorithms. In: Proceedings of 4th
international conference on genetic algorithms (ICGA’91). [S.l.: s.n.], 1991. p. 509–5013.

VILLAR, P. et al. Feature selection and granularity learning in genetic fuzzy rule-based
classification systems for highly imbalanced data-sets. International Journal of
Uncertainty, Fuzziness and Knowledge-Based Systems, v. 20, n. 3, p. 369–397, 2012.

VILLAR, P.; FERNÁNDEZ, A.; HERRERA, F. A genetic learning of the fuzzy rule-based
classification system granularity for highly imbalanced data-sets. In: 2009 IEEE
International Conference on Fuzzy Systems. Korea, Jeju Island: [s.n.], 2009. p. 1689–1694.

VILLAR, P. et al. Improving the ovo performance in fuzzy rule-based classification
systems by the genetic learning of the granularity level. In: 2015 IEEE International
Conference on Fuzzy Systems (FUZZ-IEEE). Istanbul: [s.n.], 2015. p. 1–7.

VINOGRADOVA, I.; PODVEZKO, V.; ZAVADSKAS, E. The recalculation of the weights
of criteria in mcdm methods using the bayes approach. Symmetry, v. 10, p. 1–18, 2018.

WANG, L. X.; MENDEL, J. M. Generating fuzzy rules by learning from examples. IEEE
Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 22, n. 6, p. 1414–1427, 1992.

WANG, T.-C.; CHANG, T.-H. Application of topsis in evaluating initial training aircraft
under a fuzzy environment. Expert Systems with Applications, v. 33, n. 4, p. 870–880,
2007.

WHITLEY, D. et al. Evaluating evolutionary algorithms. Artificial Intelligence, v. 85,
n. 1, p. 245–276, 1996.

WILCOXON, F. Individual comparisons by ranking methods. Biometrics Bulletin, v. 1,
n. 6, p. 80–83, 1945.

YOON, K.; HWANG, C. Multiple Attribute Decision Making: An Introduction. Thousand
Oaks, CA: Sage Publications, 1995.

ZADEH, L. Fuzzy sets. Information and Control, v. 8, n. 3, p. 338–353, 1965.

ZADEH, L. A. Outline of a new approach to the analysis of complex systems and decision
processes. IEEE Transactions on Systems, Man, and Cybernetics, v. 3, n. 1, p. 28–44,
1973.

ZAVADSKAS, E. K. et al. Development of topsis method to solve complicated
decision-making problems — an overview on developments from 2000 to 2015.
International Journal of Information Technology & Decision Making, v. 15, n. 3, p.
645–682, 2016.

ZAVADSKAS, E. K.; PODVEZKO, V. Integrated determination of objective criteria
weights in mcdm. International Journal of Information Technology & Decision Making,
v. 15, n. 2, p. 267–283, 2016.



Referências 100

ZAVADSKAS, E. K.; TURSKIS, Z.; KILDIENÈ, S. State of art surveys of overviews on
mcdm/madm methods. Technological and Economic Development of Economy, Taylor
Francis, v. 20, n. 1, p. 165–179, 2014.

ZHANG, Q.; LI, H. Moea/d: A multiobjective evolutionary algorithm based on
decomposition. IEEE Transactions on Evolutionary Computation, v. 11, n. 6, p. 712–731,
2007.

ZHENG, H. et al. Quantitative entropy weight topsis evaluation of sustainable chinese
wind power developments. Mathematical Problems in Engineering, v. 2018, 2018.

ZHOU, A. et al. Multiobjective evolutionary algorithms: A survey of the state of the art.
Swarm and Evolutionary Computation, v. 1, n. 1, p. 32–49, 2011.

ZHOU, S.-M.; GAN, J. Q. Low-level interpretability and high-level interpretability: a
unified view of data-driven interpretable fuzzy system modelling. Fuzzy Sets and Systems,
v. 159, n. 23, p. 3091–3131, 2008.

ZIMMERMANN, H.-J. Fuzzy Set Theory—and Its Applications. 4. ed. [S.l.]: Springer,
2001.

ZITZLER, E.; LAUMANNS, M.; THIELE, L. SPEA2: Improving the Strength Pareto
Evolutionary Algorithm. Zurich, Switzerland, 2001.

ZYOUD, S. H.; FUCHS-HANUSCH, D. A bibliometric-based survey on ahp and topsis
techniques. Expert Systems with Applications, v. 78, p. 158–181, 2017.

ZYOUD, S. H. et al. A framework for water loss management in developing countries
under fuzzy environment: Integration of fuzzy ahp with fuzzy topsis. Expert Systems with
Applications, v. 61, p. 86–105, 2016.


	Folha de rosto
	Folha de aprovação
	Dedicatória
	Agradecimentos
	Epígrafe
	Resumo
	Abstract
	Lista de ilustrações
	Lista de tabelas
	Sumário
	Introdução
	Motivação
	Objetivo geral
	Objetivos específicos
	Estrutura do trabalho
	Publicações geradas

	Sistemas Fuzzy
	Conjuntos fuzzy
	Definição
	Tipos de funções de pertinência
	Operações

	Variáveis linguísticas
	Sistemas Fuzzy Baseados em Regras
	Sistemas de Classificação Fuzzy Baseados em Regras
	Base de Conhecimento
	Mecanismo de Inferência


	Algoritmos Evolutivos
	Introdução
	Conceitos básicos
	Principais componentes
	Algoritmo CHC
	Seleção elitista
	Cruzamento HUX
	Prevenção de incesto
	Processo de reinicialização


	Sistemas Fuzzy Evolutivos
	Introdução
	Conceitos básicos
	Aprendizado evolutivo da Base de Conhecimento
	Seleção evolutiva de regras
	Aprendizado evolutivo da Base de Regras
	Aprendizado evolutivo da Base de Dados
	Aprendizado evolutivo simultâneo dos componentes da Base de Conhecimento

	Requisitos considerados na definição de sistemas fuzzy
	Equilíbrio entre acurácia e interpretabilidade

	Tomada de Decisão Multicritério
	Introdução
	Conceitos básicos
	Procedimentos de normalização
	Normalização vetorial
	Transformação linear de escala (Max-Min)
	Transformação linear de escala (Max)
	Transformação linear de escala (Soma)

	Método da Entropia
	Técnica para Preferência de Ordem por Similaridade à Solução Ideal (TOPSIS)

	Abordagem evolutiva multiobjetivo para geração de classificadores fuzzy utilizando a técnica TOPSIS
	Visão geral sobre o método desenvolvido
	Algoritmo para geração da Base de Conhecimento
	Geração da Base de Dados
	Geração da Base de Regras

	Aprendizado evolutivo dos classificadores fuzzy

	Resultados Experimentais
	Testes estatísticos para comparar o desempenho dos algoritmos
	Experimento 1 - Análise da influência do procedimento de normalização utilizado na técnica TOPSIS
	Bases de dados
	Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC
	Resultados obtidos
	Exemplo de Base de Conhecimento gerada com o método proposto

	Experimento 2 - Comparação com uma abordagem da literatura baseada em um algoritmo evolutivo multiobjetivo
	Bases de dados
	Configuração dos parâmetros do algoritmo CHC
	Resultados obtidos pelo algoritmo proposto
	Resultados obtidos pela abordagem baseada em um algoritmo evolutivo multiobjetivo
	Análise comparativa entre os algoritmos CHC-GL-TOPSIS e MOG-T2CO


	Conclusão
	Referências

