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Prefácio 
Os Sistemas Especialistas, apesar de já não despertarem tanta curiosidade 

acadêmica, continuam sendo uma área fértil para a busca de soluções criativas 
para problemas de processamento de dados não convencionais. 

Um ramo pouco explorado e com resultados ainda pouco convincentes, é o 
que combina Aprendizado por Máquina com Sistemas Especialistas. 

A possibilidade de um computador poder vir a adquirir conl~ecimento por 
conta própria, sem a interferência direta do ser humano, é uma idéia que fascina 
a todos, pelas inúmeras e inimagináveis consequências que acarretaria. 

Estamos longe, porém, de tal realidade, e o pouco que se conseguiu até 
agora neste sentido só serviu para nos mostrar o quão distante está este objetivo. 

As Redes Neuronais constituem um ramo de pesquisa que vem obtendo 
alguns bons resultados na busca por Sistemas Especialistas Adaptativos capazes, 
em alguns casos, de aprender a partir de exemplos. 

Alguns pesquisadores, porém, tem envidado esforços no sentido de dotar 
Sistemas Especialistas baseados em Regras com algum poder de adaptação. 

Um modelo de aprendizado, baseado na habilidade adquirida por sucessivas 
repetições da mesma tarefa, é o ponto focal deste trabalho, onde procuramos 
avaliar as possibilidades e limitações que esta abordagem pode proporcionar 
quando aplicada a Sistemas Especialistas baseados em regras. 

Jayme Bentes 
COPPE/UFRJ 
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Resumo 

ESTUDO E CRITICA DE UM MODELO PARA SISTEMAS 

ESPECIALISTAS ABAPTATIVOS 

Jayme Bentes 

Maio de 1992 

Oiientador: Prof. Antonio tle Alxneida Pinho, D.Sc. 

Programa : Engenharia de Sistemas e Computação 

Este traballzo apresenta s estudo e a critica. a um modelo de apraidizado 

aplicá,vel a Sistemas Especialistas baseados em regras. A filosofia de apreiidizado 

por trás do modelo é o aprimoramento da laabilidade pela prática repetida. Na sua 

concepção foi t a m b h  i~tilizada uma amlogia eeon6nnica, baseada nas forças de 

niercado, para a seleção da regra mais pro~nissora a cada ciclo de inferência. 

Para permitir m a  abordagem dos aspectos práticos da utilizaçZo do nioddo, 

foi feita uma implementação do mesmo, na linguagem de prograniaçao em Lógica 

- PRBLOG. Por fidelidade à proposta original, empregou-se aí um motor de 

infedncia com encadeamento progressivo. 

A execu@o de u n a  ap1icaçi.o simples e ilustrativa serviu de base para as 

conclusGes sobre o desempenho do moclelo. 
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STUDy AND CRITICISIM OF A MODEL FOR ADAPTATIVE EXPERT 

SYSTEMS 

Sayiiie Beiites 

1992, May 

Thesis Supewisor: Aiataiiio de Alaneida Pinho, D.Sc. 

Department : Systeins Eiigeneeaing and Conaputatioii 

Tkis wcprk preseiits tlie strady anal criticd conisiderations about a leariiing 

iaiodel suitable for Rule-Based Expert Systems. 

The leanaing philosapliy bá?hiiid tlie msdiel is tlie skill refiiiiement througli 

practice. Its conceptioii, ali econoiic analogy based 0x1 inarket strengths, was used 

to guide the selection of the most promising i d c  iii eacli recogiiize-act cycle. 

To enable practical considerations aboiit tlie rnodd, ani impleineiitation in 

PROLOG - a Programniiig Laiiguage in Logic - was made. 

We used a fonvard cliaiiaing infereme ei~giile to arlhere to the oiiginal plan. 

Our conêlusions about the inodel perfoimance were hdped by tlie use of a 

siinple aiir1 illustrative aplicatiaiii. 
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Introdução 

Chamamos Ciclo dc Vida de um Sistema de Informação o período que 

compreende a concepção, implementação, manutenções corretivas e extensões e 

finalmente a descontinuação do produto, quando este deixa de atender às 

necessidades do usuário, ao nível de satisfação desejado. 

No Sistema Especialista, onde o Conhecimento da área problema, 

representado pela Base de Conheciinento, acha-se desvinculado da lógica de 

controle da aplicaçiio, tem-se uma expectativa de vida semelhante aos sistemas 

tradicionais, porém mais vinculada à disponibilidade de Conhecimento sobre a 

área problema. A evolução do sistema se refletirá em novas peças de 

Conhecimento adicionadas ou modificadas na Base de Conhecimento original. 

Sistemas Especialistas Adaptativos apresentam vantagem em relação a 

Sistemas Especialistas tradicionais justamente pelo seu poder de adaptação às 

mudanças que se fizerem necessárias em sua Base de Conhecimentos, sem revelar 

impactos significativos em seu desempenho global. 6 de se esperar, como 

consequência, que tais sistemas tenham uma vida útil superior à dos demais. 

Antes de apresentarmos o Modelo de Aprendizado baseado no conceito de 

Refinamento de Habilidade, conforme proposto por Pi-Sheng Deng e outros e 

cujo estudo, implementação e crítica constituem o escopo deste trabalho, faremos, 

no Capítulo 2, uma breve recapitulação do que vem a ser um Sistema 

Especialista, segundo o ení'oque tradicional. 

No Capítulo 3 tecemos algumas considerações sobre Aprendizado, onde 

buscamos delinear que características são fundamentais para caracterizar um 

sistema como sendo capaz de aprender. 

As principais diferenças entre Sistema Especialista e Sistema Especialista 

Adaptativo são colocadas nesse capítulo. 
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O Capítulo 4 apresenta o modelo particular de aprendizado por máquina e 

sua descrição matemática. Utilizamos este modelo para iinplementar um Sistema 

Especialista Adaptativo, conforme veremos no Capítulo 5. 

Uma aplicação prática é o assunto do Capítulo 6, onde são comentadas as 

adaptações necessárias para tornar adequada a representação do Conhecimento, 

via regras de produção, ao sistema que implementamos. 

Os resultados obtidos e as coiiclusões que daí pudemos extrair estão 

expostos no sétimo e último capítulo. Os Anexos cornplementam este trabalho, 

com ênfase na documentação da implementação do modelo. 
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istemas Especialistas Tradicionais 

A maioria, senão todas as publicações sobre Sistemas Especialistas 

existentes atualmente, dedicam um tópico, ou mesmo um capítulo, à definição do 

que seja um Sistema Especialista, o que mostra a polêmica que o assunto ainda 

sugere. 

Uma definição abraligente, aprovada pelo comitê formado pelo grupo 

especializado em Sistemas Especialistas da Sociedade de Computação Britânica, 

enuncia: 

"Um Sistema Especialista é entendido como a materialização em computador, 

via componente com Base de Conhecimentos, da habilidade de um especialista, de 

tal forma que o sistema pode oferecer suporte inteligente ou tomar uma decisão 

inteligente sobre uma função de processamento. Uma característica adicional, que 

muitos consideram fundanzenlal, é a capacidade do sistema justificar, sob demanda, 

sua própria linha de raciocínio de uma maneira direta e inteligível pelo usuário. 

O estilo adotado para atender a estas características tem sido a programação 

baseada em regras." 

Em "Build your own Expert System" [ 01 ] encontramos toda uma 

argumentação subjetiva a respeito, que encerra com o texto : 

"... Um programa de conzputador, em suma, que irá fazer algo que você não 

tinha imaginado que pudesse ser feito, todavia, por um computador. Urn programa 

de computador que faz alguma coisa a qual você pensava que realmente precisasse 

dos serviços de um especialista humano para ser realizada. 

Mas ainda, no firzal das contas, um programa de computador." 

O que faz, então, um Sistema Especialista diferir dos demais tipos de 

programas de computador ? 
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"Só no final dos anos 70 é que os cientistas de IA começaram a perceber algo 

muito irnportante: A capacidade de resolução de problemas de um programa vem 

do conhecimento que ele possui, não apenas dos formalismos e esquemas de 

inferência que emprega. Este salto conceitual pode ser enunciado de nzaneira 

bastante simples: 

- Para fazer um programa inteligente, abasteça-o com quantidades de 

conhecimento especvico e de alta qualidade sobre alguma área problema. 

Essa descoberta levou ao deserzvolvimento de programas de computador de 

propósitos especllficos, sistemas que eram especializados em alguma área problema 

limitada. Esses programas receberam o nome de Sistemas Especialistas e urn novo 

campo teve inicio." [ 02 ] 

Podemos concluir que um Sistema Especialista é um programa de 

computador com Base de Conhecimentos capaz de realizar uma tarefa executável 

até então só por um especialista humano, desde que esta atividade não envolva 

habilidades outras que não as intelectuais. 

Esta conclusão subentende que a tarefa em questão não deve ser uma para 

a qual se conheçam algoritmos eficazes e capazes de fornecer respostas 

invariávelmelite corretas. Torna, também, mutáveis os problemas suscetíveis de 

serem representados por Sistemas Especialistas, pois uma vez que se consiga 

conhecer com precisão a natureza de um determinado problema, 

algoritmizando-o, este passa a não pertencer mais à classe dos problemas de 

interesse de IA, tornando-se um problema solúvel por processamento de dados 

convencional. 
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2.1 A Arquitetura de um Sistema Especialista 

Uma arquitetura comumente aceita apresenta um Sistema Especialista 

como sendo composto de [ 03 ] : 

e Base de Conhecimentos 

r Motor de Inferência 

Interface com o Usuário 

A Base de Conhecin~entos é o repositório do conhecimento real e heurístico 

no domínio da aplicação. O conhecimento heurístico é muitas vezes judicioso e 

não provado, mas é também, com frequência, uma parte vital desse campo do 

conhecimento. Por diversas vezes esse tipo de conhecimento é associado com 

fatores de confiança que indicam até que ponto a informação é confiável. É este 

tipo de conhecimento que torna os Sistemas Especialistas atrativos para serem 

usados em áreas às quais os enfoques algorítmicos não se aplicam ou não são 

adequados. 

O Motor ou Máquina de Inferência é o processador de conhecimentos do 

Sistema Especialista, sendo sua função deduzir novos fatos a partir do 

conhecimento já existente e dos dados do problema. 

A Interface com o Usuário tem duas funções básicas: a aquisição de novos 

conhecimentos e a justificação (ou explanação) do raciocínio utilizado para chegar 

aos resultados obtidos pelo Sistema Especialista. 

Uma variação desta arquitetura, um pouco mais detalhada, é apresentada 

a seguir [ 04 ] e serviu de base para o trabalho de implementação do modelo: 
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NÇE 

FONTE: USP/ICMc)C E ILTC - 1990  

Figura 2.1: Núcleo de Uni Sisteiaia Especialista 

Os componentes apresentados na figura são os seguintes: 

BC Base de Conhecimento, onde se encontra armazenado o 

conhecimento do sistema. É fruto do trabalho do Engenheiro de 

Conhecimento, que transferiu para lá o saber de um especialista 

humano. 

BD Base de Dados. Contém dados de entrada do problema, respostas 

fornecidas pelo usuário, etc. Serve ao objetivo de poder explicar os 

passos da linha de raciocínio do sistema. 
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NSE 

MI 

MCD 

ME 

Base Algorítmica, uma divisão da BC, que carrega informação 

manipulada pelo MCD e necessária à obtenção de dados externos 

ao sistema. 

Núcleo do Sistema Especialista, composto de tr% módulos distintos: 

MI, MCD e ME 

Motor de Inferência, que aqui utiliza a meta-interpretação como 

método de manipulação do conhecimento. 

Módulo Coletor de Dados, que ativado pelo Motor de Inferência, 

buscará dados externos ao sistema para permitir novas asser~ões. 

Modulo de Explicação ou Justificador, é responsável pela explicação 

corno o Motor de Inferência chega a certas conclusões e porque faz 

determinadas perguntas. É ativado por solicitação do usuário. 

a pessoa que está realizando alguma consulta ao Sistema 

Especialista. 

Uma docunlentação, com descrição detalhada, destes módulos consta da 

literatura sugerida na Bibliografia deste trabalho [ O4 1, portanto não desceremos 

aqui a um grau maior de detalhe. 

A forma como o Motor de Inferência processa o conhecimento da BC - a 

linha de raciocínio que utiliza para propor alguma solução para o problema - 
pode ser executado segundo uma das seguintes estratégias, quando se utiliza 

regras como forma de representação do conhecimento: 

@ Encadeamento regressivo (baclcward chaining) 

Encadeamento progressivo (forward chaining) 

Em linguagem simples, o encacleaanento regressivo consiste em supor 

verdadeira uma provável solução e tentar confirmá-la através dos dados 
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disponíveis, enquanto o encadeamento progressivo parte dos dados disponíveis em 

busca de possíveis conclusões. 

A implementação realizada pela USP [ O4 ] é de um Motor de Inferência 

com encadeamento regressivo, porém, como veremos mais adiante, os autores do 

modelo de aprendizado que estudamos optaram por iinplementar a iaferência 

com encadeamento progressivo. 

Para tornar riosso estudo do modelo o mais fiel possível ao proposto 

originalmente, utilizamos a arquitetura da USP adaptada à inferência forward 

chaining . 
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is temas Especialistas Adaptativos 

O ser humano é naturalmente dotado de capacidade de adaptação a novas 

situações, decorrente de sua inteligência que lhe permite aprender com a 

experiência. 

A seguir abordamos os pré-requisitos necessários a procedimentos que 

procurem reproduzir, num sistema de computação, parte das características 

humanas que conduzem ao aprendizado e faremos um paralelo com o modelo em 

estudo. 

O termo Aprendizado por Máquina, no contexto deste trabalho, refere-se à 

habilidade, exibida por um sistema de computação, de aprender. Esta habilidade 

pode ser aferida pela constatação de qualquer acréscir?zo automático no 

desempenho de um sistema de computação, ao longo do tempo, como resultado da 

expeviência [ 05 1. 

Para tanto, o sistema deve dispor de um algoritino de aprendizado, que 

buscará realizar urna ou mais das seguintes coisas: 

Cobrir unia faixa maior de problemas 

Fornecer soluções mais acuradas 

Obter respostas a um custo menor 

Simplificar o conhecimento codificado 

simplificação do conhecimento armazenado possui um valor intrínseco, 

ou seja, expressões mais claras tornam o conhecimento mais acessível às pessoas, 

mesmo que isto não se traduza numa melhora de desempenho computacional. 
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O algoritmo empregado rio rnodelo de aprerzdizado pov Refinantento de 

Habilidade procura realizar o item três, ou seja, lircsca gerar* planos, para o disparo 

das regras pelo motor de inferência, cada vez mais crcrt~s, de rtzuneira que a solugiio 

desejada possa ser alcançada com um rrzerzov esforço cornputaciorial. 

Qualquer sistema projetado para modificar e melhorar o seu próprio 

desempenho (Figura 3.1) deve incluir os seguintes componentes principais: 

1. Um conjunto de estruturas de informação que codifiquem o nível 

presente de especialização do sistema ( a  Base de Conhecimento, B.C.) 

2. Um algoritmo que use as regras para guiar as suas atividades ( o  Exec- 

utor) 

3. Um módulo de feedbaclr. (realimentação) que compare os resultados 

reais obtidos com os resultados desejáveis ( o  Critico) 

4. Um mecanismo de aprendizado que use o feedback fornecido pelo 

crítico para corrigir as regras (o Aprendiz) 

No algoritmo de aprendizado que implementamos podemos observar 

nítidamente os itens um - Base de Conhecimento e dois - o Executor ou Motor 

de Inferência. Já os itens três e quatro apresentam algumas diferenças: não se 

conliece, a princípio, o resultado desejável (o plano ótimo para solucionar o 

problema). O que se faz é, então, ao se chegar à uma solução do problema, 

premiar as regras disparadas que se encontram no caminho solução do problema 

(um plano), modificando seu peso para uma próxima rodada. Procura-se, desta 

forma, favorecer o disparo destas regras numa tentativa subsequente de se 

alcançar um caminho solução que seja mais curto - se possível, o ótimo. 

Ao Crítico, no nosso caso, caberia verificar se o último plano gerado é 

satisfatório ou se deve ser buscado um novo plano para resolver o problema. 
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Além disso, o modelo não modifica o conl~ecimento presente nas regras da 

Base de Conhecimento. Esta prerrogativa é reservada a outros modelos de 

aprendizado, fugindo ao escopo deste trabalho. 

EXECUTOR 

RERL 

Figura 3.1: Compailentes de Urn Sistema Adaptativo 

0 s  Sistemas Especialistas não adaptativos ficam muito limitados na sua 

potencialidade por não contarem com mecanismos de aprendizado. Falando das 

limitações atuais da tecnologia de Sistemas Especialistas, Stephen F. Smith [ 06 ] 

declara: 
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A construção de Sislemas Especialistas ainda permanece 

muito próxima de uma arte. Embora tenham aparecido ferramentas e 

metodologias para fornecer urna ajuda considerável a esta atividade, o 

processo de elicitar, representar e refinar o corahecimento utilizado pelo 

especialista da área, permanece mal definido e consome nzuito tempo. 

A aplicação desta tecnologia permanece restrita ao domínio 

estreitíssimo dos problemas auto-contidos e o desempenho geralmente se 

degrada gravemente à medida que o sistema se aproxima dos limites de seu 

conhecimento. Há pouca habilidade para adaptar ou reorganizar o 

conhecimento, em função dos requisitos de desempenho que mudam ao 

longo do tempo. 

Provavelmente, o maior potencial para fornecer soluçô'es de 

longo prazo para este problema se situe na área de aprendizado por 

máquina 

Entre as pesquisas correntes, que sugerem uma larga faixa de enfoques 

promissores para amenizar estes problemas, o mesmo autor cita: 

Metodologias para auxílio à operacionalização 

Aprendizado por Analogia 

Generalização 

Descobrimento 

O modelo de aprendizado, baseado no Refinamento de Habilidade, que 

exploramos neste trabalho, se situa dentre a gama de pesquisas que procuram dar 

um maior poder ao Sistema Especialista, dotando-o de capacidade própria de 

adaptação às mudanças apresentadas em sua Base de Conhecimento. 
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3.2 Sistema Especialista e Aprendizado 

Reproduzimos, a seguir, o que dizem os autores [ 07 ] do modelo de 

aprendizado que implementarnos, sobre Sistemas Especialistas e capacidade de 

aprendizado. 

"Os Sistemas Especialistas atuais tem evoluído bastante no suporte aos 

tomadores de decisão, todavia não podem simular totalmente os especialistas 

Iiun~anos. A habilidade de aprender é uma das características humanas mais 

importantes; carentes de uma capacidade substancial de aprendizado, os sistemas 

especialistas ficam criticamente limitados. 

O aprendizado eiivolve dois fenomenos básicos - aquisição de conhecimento 

e refinamento de habilidade. 

A aquisição de conl.iecitnento se refere à fixação de uma nova informação 

simbólica (isto é, conliecimeilto descritivo). Isto pode também envolver a 

apreensão de conhecimento sobre o raciocínio e os procedimentos que permitam 

aos aprendizes aplicar a informação nova de maneira efetiva. Vários enfoques 

tem sido propostos para a aquisição automática de conhecimento. 

O Refinamento de Habilidade é um tipo comum e importante de 

aprendizado, especialmente do ponto de vista gerencial. Um tipo de refinamento 

do conhecimento, o refinamento de habilidade usualmente se refere a um processo 

não simbólico, no qual a habilidade motora ou cognitiva gradualmente se 

aprimora através da prática repetida. O f enheno  da curva de aprendizado dá 

ilustrações bem conhecidas. Em qualquer organização os especialistas (por 

exemplo, gerentes ou técnicos) são normalmente gente experiente - que acumulou 

muito de sua experiência realizando tarefas repetidamente ao longo do tempo. 

Através da prática, são aprendidos os métodos de solução de problemas mais 

efetivos e eficientes, tomando-se parte da experiência de alguém. Refinamento 
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de Habilidade é um comportamento essencial para unia clara aquisição de 

conhecimento. Sua importância deve ser destacada. 

Embora os Sistemas Especialistas sejam destinados a simular o 

comportamento cle assessoria dos especialistas humanos, eles (diferentemente dos 

humanos) geralmente não aprendem a partir da experiência. Em outras palavras, 

os Sistemas Especialistas atuais não estão equipados com poder de refinamento 

de habilidade. Eles dependem inteiramente de Engenheiros de Conhecimento 

para alimentá-los com cada peça de conhecimento de raciocínio, habitualmente 

na forma de regras. Em geral, um melhor solucionador de problemas depende do 

Engenheiro de Conhecimento fornecer um conlieciiaiento de raciocínio melhor ou 

mais abrangente. Entretanto, a inteligência do Sistema Especialista pode 

aumentar automatizando-se pelo menos parte do ajuste do conhecimento. 

A tecnologia de I.A. tem feito apenas um modesto progresso sobre o 

problema do refinamento de habilidade. Embora alguns modelos simbólicos para 

o refinainento de habilidade tenham aparecido, nenhum deles utilizou os ciclos 

de reconhecimento-ação dos Sistemas Especialistas para refinar as habilidades 

do Sistema. Este trabalho descreve nossa pesquisa em equipar um sistema 

especialista baseado em regras com o comportamento de refinamento de 

habilidade através da utilização do mecanismo de controle de reconhecimento- 

ação - um passo em direção a sistemas especialistas que sejam mais inteligentes 

em virtude de uma habilidade de aprender a partir da experiência." 

A capacidade de aprender com a prática torna o Sistema Especialista mais 

versátil, na medida em que ele fica capaz de se adaptar a uma nova configuração 

de regras na Base de Conhecimento. Para Bases de Conhecimento pequenas, esta 

faculdade pode não trazer muito ganho, uma vez que o próprio Engenheiro de 

Conhecimento estará habilitado a estruturar as Regras de maneira a obter um 

melhor desempenho do sistema. Já para Bases de Conhecimento grandes, a 

complexidade da tarefa de estruturação das regras pode ter um custo proibitivo. 

Aí, o ganho de desempenho adquirido com a prática, pode se tornar interessante. 
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4. Um modelo de Aprendizado 

No modelo de aprendizado proposto, os autores [ 07 ] fazem uma analogia 

econômica, associando cada regra a um agente econômico e o conjunto de regras 

à sociedade econômica. A medida da riqueza de cada agente econômico tem seu 

correspondente na força de cada regra. 

Dois mecanismos interdependentes caracterizam este modelo : 

e Um mecanismo de seleção de regras, usado no processo de 

resolução de conflitos - quando mais de uma regra tem 

coiidições de ser disparada - que utiliza um processo de seleção 

múltipla incorporando critérios de preferência. Tal mecanismo 

tem sua analogia no processo de escolha exibido por um 

consumidor, frente a várias opções, na hora da compra. 

c Um mecanismo de atribuição de crédito baseado em economia 

(correspondendo a um procedimento de realocação de capital) 

que usa uma inferência da experiência da máquina para 

atualizar a potencialidade de cada regra que participa do 

processo de resolução do problema. 

Estes dois mecanismos atuam em consonância com os ciclos de 

reconhecimento-açã,o do motor de inferência, que compreendem a verificação de 

qual regra tem condições de ser disparada e a atualização do estado dos 

descritores, ou fatos, na Base de Conhecimento, com a parte ação da regra 

selecionada. 

Uma regra é considerada apta a ser disparada quando seus requisitos são 

todos possíveis de ser atendidos pelos fatos já existentes inicialmente ou deduzidos 

posteriormente e armazenados na Base de Conhecimento. Ao conjunto de todas 

as regras nestas condições, num determinado ciclo de inferência, chamamos de 

conjunto de discórdia. 

4. Um modelo de Aprendizado 



Para escolher que regra, entre aquelas que integram o conjunto de discórdia, 

deve ser a escolhida, o mecanismo de seleção leva em consideração os seguintes 

fatores: 

* Os valores dos atributos P, C, U e O de cada regra. Estes atributos, que 

podem variar de acordo com o desejo do Engenheiro de Conhecimento que 

constrói a Base de Conheciniento, têm os seguintes significados: 

prioridade da regra, um indicador da importância da regra no domínio 

da aplicação. 

custo da regra, uma medida do dispêndio envolvido no disparo da regra. 

número de variáveis não definidas na cauda da regra. 

ordem da regra no conjunto de regras que compõem a Base cle 

Conhecimento. 

As faixas arbitradas para os critérios de preferência, ou seja, dentro de que 

valores de P, C, U e O devem estar as regras mais promissoras, na visão do 

Engenheiro de Conhecimento. 

O valor da força de cada regra no ciclo corrente. A força de cada regra dá a 

medida em que cada regra contribuiu para o desempenho da tarefa a que o 

sistema se propõe realizar. No início da execução do sistema, todas as regras 

possuem a mesma fôrça. O mecanismo de realocação de capital redistribui 

estes créditos. Assim, regras que contribuirem mais para se atingir o objetivo 

do sistema, devem ter, no final, uma fôrça maior que as demais que 

participarem do processo. 

O capital global do sistema permanece constante ao longo de toda execução 

do sistema, porém é realocado segundo as normas abaixo: 
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Quando uma regra é selecionada, dentre as regras possíveis de serem as 

escolhidas em determinado momento pelo mecanismo de seleção de regras, ela 

paga uma taxa calculada sobre a sua potencialidade às demais regras que 

contribuiram para satisfazer as suas condições (cauda da regra). Se nenhuma 

regra contribuiu, então as condições foram satisfeitas por fatos já conhecidos 

inicialmente e o pagamento é feito ao ambiente. 

Ao final do processo, quando a tarefa do sistema é concluída, a regra que 

levou o sistema a atingir seu objetivo final recebe um pagamento equivalente 

a uma parte do capital acumulado pelo ambiente. O saldo de capital do 

ambiente é distribuído equitativamente entre as regras que contribuíram para 

o sucesso do sistema. 

Ao conjunto das regras que levaram o sistema a alcançar o seu alvo, 

denomina-se plaiio. 

No final de cada execução, avalia-se o plano e caso este não seja satisfatório, 

procede-se a uma nova execução do sistema, agora já com as forças das regras 

envolvidas modificadas pela rodada anterior. A repetição deste processo deve 

levar a uma solução mais econômica da tarefa, supondo-se que a cada rodada o 

sistema adquira mais habilidade para tratar o mesmo problema. 

O critério de parada não está claro na proposição original do modêlo. 

Sugerimos o seguinte critério: 

Um plano será coiisiderado satisfatório se seu comprimento for menor ou 

igual ao comprimento do último plano satisfatório gerado pelo sistema. O 

primeiro plano é sempre satisfatório. 

Um plano satisfatório será ótimo quando contiver apenas as regras 

necessárias e suficientes para a solução do problema - ou seja, não conterá regras 

repetidas. 
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Observamos, ao longo dos testes realizados com a iinplementação do 

modelo, que podem ocorrer oscilações no comprimento do plano gerado, ou seja, 

a rodada seguinte não leva, invariávelmente, a uma solução melhor que a rodada 

anterior. O que se observa é uma melhora ao longo de um certo número de 

execuções, número este que depende da taxa c de realocação de capital do sistema 

utilizada. 

A Figura 4.1, extraída da monografia em que baseamos este trabalho, 

delineia o modelo conceitual que apresentamos acima. 

RE5OLUCMi DE CONFLITOS 
(C WWOR SELECIWDO) 

Figura 4.1. Um quadro coiiceitual p ara apreiidizado 
por um Sistema Especialista 
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Seja o conjunto de discórdia gerado no t-ésimo ciclo de reconhecimento-ação 

denotado por CON(t) e o conjunto de regras por RS(t). Cada regra tem uma 

força, que é uma medida de sua contribuição histórica ao sistema. Seja a força 

de uma regra no t-ésimo ciclo denotado por S,. Baseados na força, nós podemos 

definir um índice de importância relativa para cada regra no conjunto de regras, 

no ciclo t, como sendo 

onde 

r(m : a regra K 

( r )  : o índice de importância relativa ou a probabilidade 

a priori da regra K no ciclo t 

St(r(Q) : a força da regra K no ciclo t. 

O índice de importância relativa pode ser também entendido como a 

probabilidade de cada regra sendo selecionada. Como este índice é definido sobre 

o conjunto inteiro de regras, nós o usamos como a probabilidade inicial de uma 

regra, no início de um certo ciclo de reconhecimento-ação. 

Cada regra tem um valor para cada critério de seleção, que é considerado 

como um atributo desta regra. Assumimos que temos M critérios e portanto M 

valores de atributo para cada regra. Denotamos a lista de valores de atributos 

de uma regra por um vetor AK = (aK,,, aK,2, ... , uK,~), onde a ~ , ~  é o valor do atributo 

i para a regra I<. 

Podemos especificar uma faixa para cada critério como uma condição para 

a seleção de regras do conjunto de discórdia. A especificação da faixa para cada 

critério reflete, então, nossas preferências sobre estas M estratégias de seleção face 
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a um certo conjunto de discórdia. Pode-se representar a distribuição de 

preferência sobre estas M estratégias usando o conceito de probabilidade 

condicional. Seja cada estratégia denotada por CR(i), para i =  1,2,,..,M. A 

distribuiçiío da preferência sobre estas M estratégias, face ao conjunto de 

discórdia no ciclo t, pode ser formulada como 

C ai. 

P(CR(1z) I CON(t)) = 
i E CON(f) , para k = 1, 2, ..., M (1) 2% 

iECON(1) j = l  

Cada estratégia irá gerar um subconjunto de regras a partir do conjunto de 

discórdia. Uma vez que assumimos M critérios, M subconjuntos irão ser gerados 

a partir do conjunto de discórdia, num ciclo t, baseados nestes M critérios. Seja 

cada subconjunto, num dado ciclo t, denotado por RULE(t,i) onde i = 1,2, ... ,M. 

Como podem existir algumas regras que não se enquadram dentro de nenhuma 

faixa especificada para algum critério, a união de todos estes subconjuntos 

gerados pode não ser a mesma coisa que o conjunto de discórdia. Em outras 

palavras, 

RULE(t,i) r) CON(t) = RULE(t,i), i = 1,2, ..., M 

Neste sistema, quando 
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o sistema irá invocar a estratégia de seleção default para gerar um subconjunto 

tal que estes dois subconjuntos irão ser idênticos. Além do mais, os M 

subconjuntos não são necessariamente disjuntos. Em outras palavras, 

RULE(t,i) n RULE(tj) # 4, onde i # j 

pode muito bem ser verdade. Algumas regras que aparecem em um certo 

subconjunto podem também aparecer em outros subconjuntos. 

O sistema gera cada um dos subconjuntos descritos acima, a partir de um 

certo conjunto de discórdia, baseado em certos critérios. Assim, podemos medir 

a ocorrência de cada um destes subconjuntos em têrmos da probabilidade 

condicional a posteriori 

P(RULE(t,k) I CON(t), CR(k)), para k = 1,2, ... ,M. 

como se segue: 

Como P ( x y )  = P(x I y )  x Ply) , a fórmula acima pode ser escrita como 

P(CR(k) 1 RULE(t,k)) x P(RULE(t,k)) 
para k= 1,2, ... ,M (2) 

P(CR(k) I CQN(t)) x P(CON(t)) 
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Nas fórmulas acima, podemos deduzir P(CR(k) 1 RULE(t,k)) por um 

método semelhante ao utilizado para P(CR(1c) I GON(t)). Como a cada regra é 

atribuída uma prioridade inicial no início de cada ciclo, podemos escrever a 

prioridade inicial de CON(t) e RULE(t,k) como 

Com base nestas informações, a fórmula 2 pode ser calculada. 

Em seguida, a probabilidade de que uma regra seja escolhida a partir de um 

certo subconjunto (que foi obtido de algum conjunto de discórdia baseado em um 

certo critério) em um determinado ciclo pode ser expressa como 

P(CR(1c) I r'") x P(r") 
- , para k = 1,2, ... ,M (3) 

P(RULE(t,k) 1 CON(t),CR(k)) 
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Na fórmula acima, obtemos P(RULE(t,lc) I CON(t),CR(lc)) via fórmula 2 e 

podemos calcular P(CR(1z) I r(')) como fizemos na fórmula 1. Como descrito 

anteriormente, P(r(i)) é o índice de importância relativa derivado da fôrça da 

regra. Então, formulamos a probabilidade de uma regra ser a escolhida dos M 

subconjuntos num ciclo t como 

Definimos também a potencialidade de uma regra, num ciclo t, em termos 

de seus critérios de valores e sua força, como se segue : 

Podemos escrever, então, a potencialidade esperada de cada regra num ciclo 

t como 

A máquina de inferência irá escolher a regra r*, que tem a maior 

potencialidade esperada entre as regras do conjunto de discórdia CON; assim 

potencialidade-esperadat(r') = max po terzcialidnde - esper~da,(r'~)) 
r(i) E CON(t) 

(7) 

A ação de selecionar a regra r*, irá atualizar o descritor de estado. Esta, por 

sua vez, precisará pagar pela atualização e este pagamento será deduzido de sua 

força para o próximo ciclo. Neste ponto, fazemos a quantia deste pagamento ser 

alguma porção da potencialidade da regra r*: 

c x potencialidade,(r') , onde O < c < 1 

A força da regra r* no próximo ciclo reconhecimento-ação, em t + 1 ,  será 
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Este pagamento, por outro lado, será compartilhado entre aquelas regras 

que criaram o descritor de estado e permitiram que a condição da regra r* fosse 

satisfeita. Elas são premiadas por estabelecer uma situação útil para a regra r*. 

Estas regras são as fornecedoras de informação da regra r*, e suas forças no 

próximo ciclo de reconhecimento-ação, t + 1, ficam sendo 

c x potencialidadet(r*) 
&+,(r1) = S,(rl) + , onde O < c < 1 (9) 

I r' I 

onde r' é o conjunto de fornecedores de informação da regra r* no ciclo t. 

Embora 1150 esteja muito claro na enunciação do modelo, podemos inferir 

que quaiido a regra r* se utiliza apenas de fatos já existentes na Base de 

Conhecimeiitos ao iniciar-se a tarefa, a regra efetua o pagamento estipulado 

acima ao "ambiente", que posteriormente (quando o sistema concluir a tarefa) irá 

redistribuir o capital acuinulado proporcionalmente entre as regras que ajudaram 

a atingir a meta do sistema. 

Neste fen6meno econômico, cada regra selecionada é considerada como um 

intermediário que paga seus fornecedores de informação e recebe pagamentos de 

seus consumidores de informação. A força de uma regra significa o registro de sua 

contribuição para o sucesso do sistema, enquanto sua potencialidade indica a 

habilidade potencial da regra de fazer uma contribuição no futuro. Usamos 

potencialidade aqui como uma espécie de mecanismo de compensação para 

aquelas regras com pouca força, de forma que o processo de seleção de regras 

tenha uma base mais equitativa. 
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Após o processo de modificação da força, o sistema modifica 

adequadamente o índice de importância relativa (ou probabilidade a priori) de 

cada uma das regras no conjunto de regras. A repetição dos ciclos de 

reconhecimento-ação resultam em uma cadeia de regras que constituem um plano 

para atingir a meta do sistema. 

Neste momento, o ambiente terá acumulado um capital N, do qual c x N 

será deduzido para pagar a última regra selecionada pelo sistema (aquela que 

levou o sistema a atingir o objetivo desejado). 

Todas as demais regras pertencentes ao coiijunto P, que constitui o plano 

gerado, receberão um pagamento de 

do ambiente. 
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5. Implerneiitaçiio de um E Adaptativo 

Para implementarmos o protótipo de SE adaptativo, baseado no modelo 

proposto, utilizamos como plataforma de hardware: 

Micro PC, compatível com o modelo IBM XT, com clock de 8MHz 

* Disco rígido de 40 Megabytes 

e Unidade de disco flexível de 5 %" 

e Impressora matricial 

A plataforma de software foi composta de : 

Sistema Operacional MS-DOS da Microsoft, versão 3.30 

e Interpretador/Editor Arity PROLOG, versão 5.1 

Núcleo de Sistema Especialista PROLOG, do ICMSC-ILTC, 

modificado. 

O produto final consistiu de quatro módulos principais, contituindo cada um 

deles um arquivo independente: 

RODA.AR1 Programa Principal. Prepara o ambiente para a chamada do Motor 

de Inferência, abriga os procedimentos básicos para operações com 

listas (utilizados pelos demais módulos) e simula as operações com 

janelas da Interface com o Usuário (ICU). A modificação deste 

programa, para realizar operações reais com janelas (o 

ARITY/PROLOG [ 08 ] dispõe de um produto denominado Dialog 

Boxes para este fim), pode ser feita com relativa facilidade. 

O programa oferece as seguintes opções: 
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Escolha do objetivo do sistema que se deseja alcançar 

e Valor da constante de realocação de capital c que se pretende 

utilizar 

Refinamento de um plano já existente para o objetivo escolhido 

Saída no vídeo ou na impressora acoplada ao micro 

Informações adicionais para depuração ou elucidativas das 

passos percorridos pelo Motor de Inferência, em particular as 

que dizem respeito ao algoritmo de seleção com aprendizado. 

MIFC.ARI Motor de Inferência Forward Chaining, com algoritmo de 

aprendizado embutido. Elabora o processo de inferência, baseado 

no modelo proposto, e gera um plano para a realização da tarefa 

desejada. Este plano é armazenado, e caso se deseje um refinamento 

posterior, o MIFC toma como ponto de partida o último plano 

gerado para a tarefa. 

MAUXARI Módulo de Rotinas Auxiliares do MIFC. Conjunto de 

procedimentos para obtenção de dados externos para o MIFC, 

acessos à Base de Conhecimentos, justificação de resultados obtidos 

(como e porque), tradução de variáveis e relações da Base de 

Conhecimentos e realização de outras funções necessárias ao 

funcionamento do Motor de Inferência. 

BCEX.ARI Base de Conhecimentos do Problema Exemplo. Contém as regras, 

os fatos pré-estabelecidos, as perguntas e os procedimentos de crítica 

necessários à obtenção de dados externos ao MIFC e as traduções 

das relações que compõem a Base de Conhecimentos. 

O foco de interesse deste trabalho está centrado no MIFC, portanto vamos nos 

limitar a descrever apenas este módulo com mais detalhes. Os demais módulos, 
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apesar de importantes para o trabalho como um todo, não apresentam nenhuma 

inovação digna de nota. 
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O texto do código PROLOG que implementa o MIFC é o seguinte: 

f orward : - verif ica-goal, % < tarefa terminada ? > 

pag-ltinia-regra, % paga regra que conipletou a tarefa 

paga-plano, % paga regras que pertencem ao plano 

mostra-plano . % exibe o plano gerado 

forward :- inicia-ciclo, 

testa-con, 

probabilidade-priori, 

gera-subcon, 

testa-uniao, 

estratagia-selecao, 

potencialidade, 

potencialidade-esperada, 

seleciona-regra, 

ntodi f ice-f orca, 

dispara-regra, 

pagxregras, 

novo-ciclo, 

? .J 

forward. 

% conteca o ciclo de reconhecimento-acao 

% testa se foi gerado conjunto discordia 

% calcula prob. a priori das regras 

% gera subconjuntos por criterios sel. 

% tosta se uniao igual conj discordia 

% aplica estrategia de selecao 

% determina potencialidada cada regra 

% ideni, potencialidado esperada 

% seleciona regra max potenc. esperada 

% regra selecionada paga sistema 

% dispara a regra selecionada 

% paga regras que contribuirain 

% identifica novo cicla 

% ...................................... 
% chania MIFC recursivamente 

O primeiro parágrafo do procedimento fonvard é na realidade o último a ser 

bem sucedido, pois se constitui no critério de parada do procedimento, que é 

recixrsivo. 

Vamos começar a descrever o procedimento pelo segundo parágrafo, que 

deve ser bem sucedido até que o objetivo do sistema seja alcançado. Cada 

cláusula, no parágrafo, constitui um procedimento PROLOG e pode ser vista 

como um subprograma do procedimento principal foiwarrt. 

5. Implementação de um SE Adaptativo 



Cada iteração do procedimento recursivo forward constitui um ciclo de 

recoiùiecinle~ito-ação ou, como vamos nos referir daqui para a frente, um cido do 

MIFC. 

A descrição que daremos a seguir segue a estrutura da nossa 

implementação, na linguagem PROLOG, porém independe desta linguagem para 

seu entendimento, pois é dada a nível de funções de cada módulo. 

Apresentamos, a seguir, a descrição funcional de cada subprograma: 

inicia-ciclo Tem por função verificar, frente aos descritores de 

estado do problema (os fatos na BC), que regras são 

disparáveis e gerar o conjunto de discórdia CON(t). Tem, 

ainda, no ciclo inicial do processo de inferência, a tarefa 

de normalizar os valores atribuídos a cada regra, 

relativos a cada critério de seleção (P, C, U e O) 

adotado. 

Verifica se o Conjunto de Discórdia gerado é não vazio. 

Se CON(t) for vazio, o procedimento para, pois não 

existirá nenhuma regra para ser disparada, face aos 

descritores de estado do problema, no momento. 

probabilidadepriori Realiza o cálculo da probabilidade a yriori para todas 

as regras pertencentes ao conjunto de regras RS(t). Para 

obter este valor, divide a força de cada regra, no ciclo t, 

pelo somatório das forças de todas as regras, no mesmo 

ciclo. 

gera-subcoii Gera os subconjuntos de regras, a partir do conjunto de 

discórdia, segundo os critérios de seleção, por faixas, 



testa-uniao 

especificados. Foram definidas regras para enquadrar os 

atributos de cada regra segundo a faixa de aceitação 

pré-determinada para cada critério (P, C, U ou O). 

Assim, temos: 

Por exemplo, o critério CR(1,P) é satisfeito pela regra 

Rn se o atributo P desta regra possuir um valor maior 

ou igual a 70. 

Verifica se a união de todos os subconjuntos, gerados no 

procedimento anterior, iguala o conjunto de discórdia 

CON(t). Caso isto não aconteça, 6 gerado um novo 

subconjunto englobando as regras do conjunto de 

discórdia não pertencentes ao conjunto união. 

estnttegia-sedecao Verifica a estratégia de seleção a ser aplicada. 

6 A estratégia de seleção default consiste em fazer a 

probabilidade de seleção de cada regra, no conjunto 

de discórdia, igual à sua probabilidade a pxiori. A 

estratégia de seleção default é aplicada quando a 

união dos subconjuntos gerados em gerksubcoxi não 

iguala o conjunto de discórdia, no ciclo t. 

A estratégia de seleção não default consiste em 

calcular a probabilidade de seleçio de cada regra, no 

conjunto de discórdia, baseada na sua probabilidade 
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a posteriori, avaliada pelo procedimento. E aplicada 

quando a união dos subconjuntos gerados em 

gera-siibcon iguala o conjunto de discórdia. 

Calcula a poteiiicialiriarie de cada regra, que consiste em 

somar os quadrados dos argumentos P,C,U e O ao 

quadrado da força da regra e obter a raiz quadrada 

desta soma. 

yoteixcialidade-esperada Calcula a potencialidade esperada das regras pertencentes 

ao conjunto de discórdia. Este valor é obtido 

multiplicando-se a probabilidade de seleção da regra 

(obtido segundo uma das estratégias de seleção possíveis) 

pela sua potencialidade. 

seleciona-regra 

modifica-forca 

dispara-regra 

paga-regras 

Verifica qual, dentre as regras presentes no conjunto de 

discórdia, tem a maior potencialidade esperada. Esta 

será a regra escolhida pelo MI para ser disparada no 

ciclo. 

A regra selecionada paga ao ambiente um valor 

equivalente a c vezes a sua potencialidade. A mesma 

regra é, também, incluída no plano que está sendo 

gerado. 

A regra escolhida em seleciona - regra é disparada e sua 

parte ação (a cabeça da regra) atualiza o descritor de 

estado do problema (um novo fato é acrescentado A Base 

de Conhecimento). O conjunto R', dos fornecedores de 

informação para a regra disparada, é atualizado. 

Efetua o pagamento As regras que contribuiram para a 

satisfação dos requisitos da regra selecionada. Se o 

conjunto R/ for vazio, o pagamento, de c vezes o 
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novo-ciclo 

foiward 

potencial da regra disparada, é feito ao ambiente. Se o 

conjunto R' for nao vazio, o pagamento é feito, em bases 

proporcionais, às regras pertencentes ao conjunto. 

Prepara o início de um novo ciclo de reconhecimento- 

ação do Motor de Inferência. O ciclo passa do valor t 

para t. + 1. 

Chamada reciiirsiva do procedimento principal, para 

proceder a um novo ciclo de reconhecimento-ação, 

O primero parágrafo do MIFC possui os seguintes subprogramas: 

verifica-g oal Verifica se o objetivo do problema já foi atingido. fi o 

teste da condição de parada do procedimento recursivo 

foiward. 

paga-ultima-regra A regra que levou o MIFC a concluir com sucesso a sua 

tarefa, recebe um pagamento especial de r: vezes o valor 

do capital acumulado pelo ambiente. 

paga-plano 

mostra-piano 

O restante do capital acumulado pelo ambiente é rateado 

em partes iguais por todas as regras que compõem o 

plano gerado nesta rodada do MIFC. 

O plano gerado é apresentado ao usuário, para que este 

julgue se está satisfatório ou não. Tal plano é constituído 

pelo conjunto de todas as regras que foram disparadas 

até a consecução do objetivo do sistema. 

Ao leitor interessado em ver a programação PROLOG de cada um destes 

subprogramas, tal informação pode ser encontrada nos Anexos a este trabalho. 
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6. Uma Aplicaçiio 

A princípio, qualquer aplicação, representada em uma Base de 

Conhecimento, poderia ser usada para demonstrar e avaliar o funcionamento do 

modelo implementado pelo nosso protótipo. Porém, uma em particular atende a 

um requisito importante para uma melhor avaliação: a Base de Conhecimento 

do exemplo escolhido no artigo em que o modelo é apresentado. Usando a mesma 

Base de Conhecimento podemos fazer um batimento de resultados, os previstos 

no modelo e os obtidos pela nossa implementação. 

O problema, no exemplo, consiste em determinar novas quotas trimestrais 

para vendedores de livros, baseando-se em influências diversas, tais como as 

vendas do vendedor no último trimestre, a perspectiva econômica, os 

investimentos em propaganda local, a taxa de desemprêgo e a linha de produto 

com a qual o vendedor trabalha. 
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Regras para recomendação de novas quotas trimestrais 

REGRA: R1 
SE: SALES > 1.15 x QUOTA 
ENTÃO: BASE = QUOTA + (SALES - 1.15 x QUOTA) 
EXPLANACÃO: Nos casos em que as vendas deste 
produto excedam a quota em ma& do que 15%, a 
quantidade base para a nova quota B feita igual a quota 
anterior, mais a quantidade de vendas em excesso. 
ATRIBUTOS: P = 70; C = 20; U = 2; O = 1 

REGRA: R2 
SE: SALESS 1.15 x QUOTA 
ENTÃO: BASE = QUOTA 
EXPLANAÇÃO: A quantidade base para a nova quota é 
a mesma que a quota passada porque as vendas deste 
produto não ultrapassaram a quota passada eni mais do 
que 15%. 
ATRIBUTOS: P = 60; C = 10; U = 2; O = 2 

REGRA: R3 
SE: ECONOMY = "good" e KNOWN(GROWTI1) 
ENTÃO: EFACTOR = GROWTH 
EXPLANAÇÃO: Quando a perspectiva econômica local 
é boa, o fator econômico iguala a taxa de crescimento 
antecipada da economia. 
ATRIBUTOS: P = 80; C = 8; U = 2; O = 3 

REGRA: R4 
SE: ECONOMY = "fair" e KNO WN(L0CALADS) e 
Kh'O_WN(GRO WTM) 
ENTAO. - - . - - . 
EFACTOR = GRO WTHI3; LAFACTOR = LOCALADS/120000 
EXPLANAÇÃO: Quando a perspectiva econômica local 
é regular, o fator econômico e um têrço da taxa de 
crescimento e o fator de propaganda local 6 1/120000 da 
quantia negociada para propaganda local. 
ATRIBUTOS: P = 60; C = 20; U = 3; O = 4 

REGRA: R5 
SE: ECONOMY = "poor" e KNO WN(GR0WTH) e 
KNO WN(UNEMPL0YMENT) 
FNTÃ 0. - L . - . L - . 
EFACTOR = min(GR0 WTH, 0.085 - UNEMPLOYMENT) 
EXPLANAÇÃO: Se a perspectiva econômica local é 
fraca, então o fator econômico deve ser o menor entre a 
taxa de crescimeuto e o resultado da diferença entre 8.5% 
e a taxa de desemprêgo. 
ATRIBUTOS: P = 55; C = 25; U = 3; O = 5 

REGRA: R6 
SE: GROWTH t 0.04 e UNEMPLOYMENT < 0.076 
ENTÃO: ECONOMY = "good" 
EXPLANAÇÃO: A perspectiva econômica é boa porque 
a taxa de desemprêgo projetada está abaixo de 7.6% e a 
taxa de crescimento p~evista é de, pelo menos, 4%. 
ATRIBUTOS: P = 85; C = 8; U = 2; O = 6 

REGRA: R7 
SE: GROWTH20.02 e GROWTH.cO.04 e 
UNEMPLOYMENT < 0.055 
ENTÃO: ECONOMY = "eood" 
EXPLANAÇÃO: A econômica é boa porque 
a taxa de desemprêgo projetada está abaixo de 5.5% e a 
taxa de crescimento prevista está entre 2 e 4%. 
ATRIBUTOS: P = 80; C = 12; U = 3; O = 7 

REGRA: R1 1 
SE: ECONOMY = "poor" e LOCALADS 1500 
ENTÃO: LAFACTOR = - 0.015 
EXPLANAÇÃO: Quando a perspectiva econômica ruim 
e os gastos com propaganda local, para o produto, são 
modestos, então o fator de propaganda local 6 negativo. 
ATRIBUTOS: P = 50;C = 10;U = 2;O = 11 

REGRA: R12 
SE: (ECONOIMY = "poor" e LOCALDS 2 1500) ou 

(ECONOMY = "good" e LOCALADS < 2000) 
ENTÃO: LAFACTOR = O 
EXPLANAÇÃO: O fator de propaganda local B 
desprezlvel devido à pouca propaganda numa economia 
boa ou à uma economia ruim aliada a uma substancial 
propaganda local para a linha de produto. 
ATRIBUTOS: P = 40; C = 15; U = 2; O = 12 

REGRA: R13 
SE: PRODUTO em ["computer","romance","scifi"] 
ENTÃO: PFACTOR = (NEWTITLES + OLDTITLES) / 
OLDTITLES - 1: STRONG = TRUE: WEAK = FALSE 
EXPLANAÇÃO~ Esta 6 uma linha de produto forte. O 
fator produto é baseado no crescimento do número de 
títulos desta linha. 
ATRIBUTOS: P = 35; C = 30; U = 1; O = 13 

REGRA: R14 
SE: PRODUTO em ["referente", "biography", "psychol- - - -  - -  
ogy", "sports'] 
ENTÃO: PFACTOR = 0.75 x 
((NEWTITLES + OLDTITLES) / OLDTITLES - 1); 
STRONG = FALSE; WEAK = FALSE 
EXPLANAÇÃO: Esta não é urna linha de produtos forte, 
nem fraca. O fator produto é proporcional a três quartos 
do crescimento do número de tihdos nesta linha. 
ATRIBUTOS: P = 35; C = 30; U = 1; O = 14 

REGRA: R15 
SE: STRONG e KNO WN(l?ASE) e KNO WN(EFACT0R) 
e KNO WN(PFACT0R) e KNO WN(LAFACT0R) 
ENTÃO: Entre com o número RISE em "Entre o 
percentual de crescimento esperado das vendas devido ao 
aumento de interesse por" PRODUTO; 
NEWQUOTA =BASE x 
( i  + EFACTOR + LAFACTOR + PFACTOR + RISE/lOO) 
EXPLANAÇÃO: Esta B uma linha de produto forte. 
Quantidade base, fator econômico, fator produto e fator de 
propaganda local para o cálculo da nova quota, são todos 
conhecidos. Um palpite subjetivo sobre o crescimento 
esperado das vendas, devido ao crescente interesse geral no 
produto, 6 solicitado. A nova quota é então calculada. 
ATRIBUTOS: P = 30; C = 40; U = 5; O = 15 

REGRA: R16 
SE: JVEAK e KNO WN(BASE) e KNO WN(EFACT0R) e 
KNO_WN(PFACTOR) e KNO WN(LAFACT0R) 
ENTAO: Entre com o número FALL em "Entre o 
percentual de retração esperado das vendas devido à 
diminuição de interesse por" PRODUTO; 
NEWQUOTA = BASE x 
(1 + EFACTOR + LAFACTOR + PFACTOR + FALL/100) 
EXPLANACÃO: Esta é uma linha de uroduto fraca. Um 
palpite subj&vo sobre o declinio esperado das vendas, 
devido ao decrescente interesse geral no produto, 6 
solicitado. A nova quota é então calculada. 
ATRIBUTOS: P = 30; C = 40; U = 5; O = 16 

6. Uma Aplicaçiío 



Regras para recomeiidação de novas quotas trimestrais 

REGRA: R8 
SE: GROWTH 20.02 e GROWTH40.04 e 
UNEIMPLOYMENT 2 0.055 e 
UNEMPLOYMENT < 0.082 
ENTAO: ECONOMY = "fair" 
EXPLANAÇAO: A perspectiva econômica é regular 
devido a taxa moderada de crescimento e & expectativas 
de desemprêgo. 
ATRIBUTOS: P = 75; C = 16; U = 4; 0 = 8 

REGRA: R9 
SE: GRO WTH < 0.02 ou UNEMPLOYMENT 2 0.082 
ENTAO: ECONOMY = "poor" 
EXPLANAÇAO: A perspectiva econômica é fraca porque 
ou a taxa de crescimento é muito baixa ou a expectativa 
de desemprêgo é alta ou ambas as coisas. 
ATRIBUTOS: P = 80; C = 8; U = 2; O = 9 

REGRA: R10 
SE: ECONOMY = "good" e LOCALADS > 2000 
ENTÃO: LAFACTOR = LOCALADS/100000 
EXPLANAÇAO: Quando a economia está bem e a prop- 
aeanda local uitraoassa os 2000 dólares. o fator de orooa- 
g&a local é 1 % de cada cem mil dólares di~~endidos.' 
ATRIBUTOS: P = 60; C = 12; U = 2; O = 10 

REGRA: R17 
SE: NOT(WEAK ou STRONG) e KNOWN(i3ASE) e 
KNO WN(EFACT0R) e KNO WN(PFACT0R) e 
KNO WN(LAFACT0R) 
ENTÃO: NE WQ UOTA 5 BASE x 
(1 + EFACTOR + LAFACTOR + PFACTOR) 
EXPLANAÇAO: Esta não é unia linha de produto 
especialniente forte ou fraca. Sua nova quota é calculada a 
partir da quantidade base e dos fatores para a economia, 
mooamnda local e exuansão da linha de nroduto. 

fator produto é proporcional a menos da metade de seu 
crescimento em titulos. 
ATRIBUTOS: P = 40; C = 45; U = 1; O = 18 

Feita a escolha, algumas adaptações foram necessárias para tornar o 

exemplo adequado à implernentação: 

Codificação das Regras 

As regras na Base de Conhecimento são representadas pelo predicado 

regra( Id, [ P, C, U, Q 1, Lista-Ação, Lista-Requisitos ) 

onde 

Id 

Lista-Ação 
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Cadeia de caracteres que identifica a regra. 

Exemplo: ROI 

Atributos da regra, segundo cada um dos critérios P, 

C, U e O. 

Exemplo: [ 70, 20, 2, 1 ] 

Lista de cláusulas que compõen~ a cabeça da regra. 



Exemplo: [ economia(fraca) , investimento (baixo) ] 

Lista-Requisitos Lista ou listas de cláusulas que compõem a cauda da 

regra. Pode ser uma lista, uma conjunção ou uma 

disjunção de listas. 

Exemplo: ( [ propagarzda(X), X >  =i500 ] ; [ 

propaganda( Y ) ,  Y < 2000 ] ) 

Codificação dos Descritores de Estado 

0 s  fatos na Base de Conhecimento são representados pelo predicado 

fato( X ) 

Exemplo: fato ( vendas( 24000 ) ) . 

e Declaração das Relações Primitivas 

Algumas relações que se achavam implícitas na definição da Base de 

Conhecimento do exemplo, foram declaradas como priiriitivas, atendendo à 

classificação dada no trabalho desenvolvido pelo ICMSC-ILTC [ 04 1. 

São elas: 

Itnowii(X) X é conhecido. Implementado por um procedimento que 

verifica se X é um fato na Base de Conhecimento ou uma 

relação provada pelo Motor de Inferência. 

min(X,Y,Z) Z é o mínimo entre X e Y. Um procedimento que verifica 

qual dos dois valores é o menor, X ou Y, e atribui este valor 

ao argumento Z. 

e Declaração das Relações Perguntáveis 
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Os valores, cuja obtenção dependia de intervenção do usuário, foram 

definidos como relações perguntáveis. São eles: 

leniae(X) Indaga o valor da taxa de crescimento esperada para as 

vendas do produto X 

lefall(X) Indaga o valor da taxa de diminuição esperada para as 

vendas do produto X 

e Declaração das Relações Explicáveis 

Este item era opcional, porém julgamos conveniente empregá-lo, para 

melhorar a apresentação dos resultados pelo sistema, Seu uso permite que as 

relações sejam exibidas traduzidas na interface com o usuário. Foram 

explicadas todas as relações na Base de Conheciinento e ainda alguns 

operadores. 

e Declaração das Perguntas 

Foram codificadas as perguntas relativas às relações perguntáveis e os 

procedimentos que efetuam a crítica dos valores dados como resposta pelo 

usuário. 

O produto final destas adaptações constitili o módulo BCEX.AR1, que se 

encontra documentado na íntegra nos Anexos. 

Uma descrição detalhada da aplicação pode ser encontrada sob o titulo "Um 

exemplo de Aprendizado", constante do artigo de Pi-Sheng et alli, citado na 

bibliografia [ 07 1. 
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6.1 Exemplo de uma execagio do sistema 

Uma vez carregada a Base de Conhecimento com os fatos e as regras 

pertinentes à aplicação que se quer executar, o sistema estará apto a fornecer as 

respostas desejadas, com a exibição do plano gerado até a sua obtenção. 

Logo que começa a executar, o sistema faz as seguites indagações ao 

usuário: 

Qual a resposta desejada ? 

Responder com a meta a ser alcançada pelo sistema. Por exemplo 

newquota(X), para obter a nova cota de um vendedor, no problema 

exemplo. 

Qual a constante de Realocação de Capital ? 

Informar o valor de c, entre zero e um, que será considerado. 

Refinamento de Plano ( s / n ) ? 

Responder com s (sim) caso voce queira que o sistema parta dos valores 

de forças das regras obtidos em uma execução anterior do sistema. O 

'default' é n, condição que leva o sistema a partir dos valores iniciais 

atribuidos para as forças das regras. No exemplo apresentado, todas as 

regras tem um valor inicial de força igual a 100. 

Saída em impressora ( s / n ) ? 

Responder com s (sim) caso voce queira que o sistema exiba suas 

respostas na impressora. O 'default' é 11, o que faz com que todas as 

respostas sejam exibidas no vídeo. 

* Depuração ativada ( s / n ) ? 
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A resposta s (sim) fará com que sejam exibidos no dispositivo de saída 

(vídeo ou impressora) todos os passos intermediários dos algoritmos de 

seleção de regras a cada ciclo de reconhecimento-ação do Motor de 

Inferência. A finalidade desta opção é permitir um melhor 

entendimento do modelo. 

Uma vez respondidas estas perguntas, o sistema inicia o processo de 

inferência. E exibida uma tela composta das quatro seguintes janelas: 

Pergunta 

Resposta 

CBticalProva 

Mensagem 

Quando, para prosseguir a inferência, for necessário solicitar 

algum dado adicional ao usuário, a pergunta pertinente é exibida 

nesta janela. 

Destina-se à entrada de dados, por parte do usuário, em resposta 

às perguntas feitas a ele. 

Tem duas finalidades. A primeira, de crítica, é exibir faixas de 

valores aceitáveis para as respostas do usuário, quando estas 

forem recusadas pelo sistema. A segunda, de prova, é mostrar 

cada conc1usão a que chegar o sistema, baseado nas regras e fatos 

da Base de Conhecimento, até o resultado final. 

Comunicação do sistema com o usuário: mensagens do tipo 

"Tecle enter para prosseguir", etc ... 

Finalmente, quando a resposta à consulta efetuada pelo usuário é 

alcançada, são exibidas as seguintes informações no dispositivo de saída: 

Plano gerado pelo sistema 

o A resposta obtida 

5 Tempo de duraqão da consulta em minutos e segundos. 

6. Uma Aplicação 



Um exemplo de saída é mostrado a seguir: 

Plano 1 : [ ROI, ROI, R08, RO4, R08, R13, R15 1 

O resultado obtido para newquota foi: 27'720.0 

Esta consulta levou O minutos e 30.26 segundos. 

Neste momento, o usuário será solicitado a responder se deseja ver ou não 

a árvore de inferência gerada pelo sistema durante o processo de obtenção da 

resposta procurada. Se o usuário responder afirmativamente, será aberta uma 

janela no vídeo onde todas as conclusões serão justificadas, em linguagem o mais 

natural possível para que seja inteligível ao leigo. 

Com pequenas alterações no código, pode-se programar o sistema para 

gerar N planos consecutivos, para parar a cada plano gerado e indagar ao usuário 

se é satisfatório ou não, para só exibir planos que sejam melhores ou iguais aos 

já gerados, etc ... A escolha vai depender do uso que se dará ao sistema. 
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7. Resultados Obtidos e Conclusões 

Nosso trabalho consistiu, até o momento, em descrever Sistema Especialista, 

comentar a limitação que a falta de aprendizado impõe a estes sistemas e 

apresentar um modelo que, teoricamente, fornece uma maneira de um Sistema 

Especialista aprender. 

Como forma de avaliar o modelo proposto, fizemos a sua implementação em 

computador, conforme está descrita nos capítulos anteriores. 

Adotamos a estratégia de rodar uma aplicação piloto, com o seguinte 

propósito: 

Se a aplicação piloto apresentasse bons resultados, nosso estudo deveria ser 

dirigido a uma averiguação do comportamento do modelo face a outros tipos 

de aplicações. 

Caso a aplicação piloto apresentasse resultados desfavoráveis, então 

voltaríamos nossos estudos para apontar as possíveis falhas do modelo e, se 

possível, mostrar onde e como o modelo deveria ser ajustado para corrigir 

estas falhas. 

Os resultados obtidos com a aplicação piloto e as nossas conclusões serão 

expostas a seguir. 

Nossa primeira preocupação foi em verificar a fidelidade da implementação 

ao moilelo em que nos baseamos. Daí a aplicação, por nós utilizada, ter sido a 

mesma sugerida como exemplo pelos idealizadores do modelo, apenas com as 

regras de produção adaptadas à implementação. 

Em cinco rodadas sucessivas, obtivemos os seguintes resultados: 
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Plano2 [Rol, ROI, R01,R08, R04, R13,1115] 

Flaiis 3: [R08, R04, R08, R13, R08, R04, R08, R13, R08, R04, ROS, ROI, 

R151 

Comparando estes resultados com os previstos no modelo, vimos que 

atingimos resultados semelhantes, para uma constante de realocação de capital 

de 1/100. No artigo tais resultados eram relacionados a um valor de 1/10 para a 

constante c. Este valor foi informado erroneamente, um provável erro tipográfico, 

pois daria resultados matematicamente conflitantes com o modelo. 

Uma questão deixada em aberto pelos idealizadores do modelo, diz respeito 

à constante de realocação de capital, c, que pode assumir valores entre zero e um. 

Para termos uma noção de como se comporta o modelo em relação às 

variações no valor arbitrado para a constante c, e avaliarmos o sistema em termos 

computacionais, rodamos o exemplo, refinando até o décimo plano, para 

diferentes valores dessa constante. Os resultados foram tabulados e se encontram 

na figura a seguir. 
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Valor ala 
Constante 

C 

P1a:ios e Número de Regras por Plano 

Figura '7.1: Iiifluência da coiistante c rio modelo 

Os tempos de resposta obtidos oscilaram entre 12 minutos, para um plano 

com 180 regras e alguns segundos para planos próximos do ótimo, em torno de 5 

regras. 
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Qual seria o valor de c ideal, aquele que levaria o sistema a atingir o seu 

objetivo com um mínimo de disparos de regras ? No exemplo rodado, valores de 

c na faixa de 0.5 a 0.75 apresentaram os melhores resultados. Já para valores 

muito próximos de zero ou de um ( limites extremos de variação da constante ) 

os resultados foram piores; em particular, para o valor zero e para o valor um. 

Isto era esperado, pois os mecanismos de seleção de regras - realocação de capital 

tornam-se ineficientes para valores limite da constante c. 

O comportamento observado nesses dez refinamentos sucessivos parece se 

manter ao longo de refinamentos posteriores. 

Para ilustrar, rodamos o modelo cem vezes seguidas, e obtivemos os 

seguintes resultados: 

Valor da constante c arbitrado : 

Número máximo de regras num plano : 

Número mínimo de regras num plano : 

Tempo máximo para gerar um plano : 

Tempo mínimo para gerar um plano : 

Número de planos ótimos obtidos : 

Podemos observar que o número de regras em cada plano gerado ficou 

limitado ao intervalo [ 5, 16 1. 
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Se tornarmos como base de avaliação os resultados que obtivemos nas 

sucessivas rodadas do problema exemplo (Figura 7. l), podemos tecer as seguintes 

considerações: 

O plano 5 é um plano ótimo. Pode-se afirmar isso pois para que a regra R15 

tenha seus requisitos satisfeitos, todas as demais regras disparadas ao longo 

do plano são necessárias. Além disso, nenhuma regra foi disparada mais do 

que uma vez, logo apenas as regras necessárias e suficientes foram disparadas. 

Isto elimina qualquer possibilidade de se alcançar o objetivo do sistema com 

unl plano menor (com menos de cinco regras). 

O sistema foi capas de c/z~gav a um plnrzo &no após tev feito ajustes nas 

fovças das regras da Base de Corzttecimertto. 

* Introduzimos uma regra "boba" (que não contribui para a solução do 

problema), RO, 

REGRA: R0 

SE: SALES > O 

ENTÃO: VENDEU 

ATRIBUTOS: P = 70; C = 20 ; U = 1 ; 0 = O 

na Base de Conhecimento e rodamos dez vezes a aplicação. Após duas rodadas 

sucessivas, a regra R0 não mais apareceu em nenhum plano, com a constante c 

fixada em 0.5. 

O sistema abandona regras que niio fazem yavte do caminho soluçc&o do yvoblenza. 

Planos ora menores ora maiores foram gerados ao longo das sucessivas 

rodadas do sistema. 
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Esta constatag6Zo nos deixa perplexos face ao pressr~posto de que o sistema 

exibiria um nzelhor desempenho na próxirna vrrz que executasse, pois estaria 

refinando sua kabilicínde ern resolver o problema. Seu conzportantento parece 

mais o de urna busca dirigida Reuristicanzente. 

O sistema poderia ser dotado de um módulo que faria o papel do "crítico", 

não aceitando as soluções que levassem a planos de comprimento superior ao 

melhor plano obtido até o momento. Esta seria uma solução de contorno, pois 

os planos insatisfatórios continuariam a ser gerados internamente pelo sistema. 

A constatação de ter se obtido um plano ótimo pode não ser trivial quando 

se estiver lidando com uma Base de Conhecimento mais complexa. Os autores 

sequer fazem referência à questão da garantia de se atingir um plano ótimo no 

decorrer de sucessivos refinamentos - pensamos que não há certeza, para 

qualquer aplicação e valores distintos de c, disto acontecer sempre. 

Mudanças em fatos na Base de Conhecimento, que afetam o caminho 

solução do problema, não alteraram significativamente o comportamento do 

modelo. Foram feitos testes com o problema exemplo, trocando-se produto para 

esporte, vendas para 20000 e taxa de crescimento da economia para 0.01. 

7.3 IdentzjkqRo clos Pontos Fracos 

Seria interessante que se elaborasse um método para determinar a constante 

c que não fosse baseado na experimentação, pois uma escolha'infeliz pode levar 

à geração de planos com um número elevado de regras e tornar mais difícil ou 

mesmo impossível, se alcançar um plano ótimo. Podemos adiantar, contudo, que 

não há uma resposta trivial, pois c, a taxa de transferência de capital, determina 

quanto uma regra paga ao ser disparada, mas também acarreta um pagamento 

proporcional a quem contribuiu para seu sucesso (outras regras ou o ambiente), 
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permanecendo inalterado o capital total no sistema. Isto implica numa 

interdependência entre as regras, com resultados difíceis de prever. 

Exemplificando o que acabamos de citar, realizamos um teste com o modelo, 

alterando-o ligeiramente para que o disparo sucessivo de uma mesma regra fosse 

coibido. A alteração consistiu em penalizar a regra que estivesse sendo disparada 

novamente com um pagamento proporcionalmente maior ao número de vezes que 

ela já havia sido selecionada. A diferença entre o pagamento normal e este novo 

pagamento foi creditado ao ambiente, para não favorecer indevidamente às 

regras fornecedoras de informação. 

Matematicamente, definimos uma nova constante, c' , segundo a fórmula 

abaixo, onde N é o número de ocorrências anteriores da regra : 

quando o lado direito da igualdade for menor ou igual a 1; caso contrário, c' = 

1. Observar que para N = O o valor de c' é igual a c e para qualquer outro valor 

de N se mantem dentro do intervalo [0,1]. 

Os resultados obtidos com a nova constante foram tabulados e se encontram 

na figura a seguir. 
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Figura 7.2: Irifllaiência da coiistaiite c' no ~nodelo 

Comparando estes resultados com os da Figura 7.1, observamos que 

atingiu-se o objetivo de coibir os disparos subsequentes de uma mesma regra, no 

caso de RI, porém aumentou-se a alternância entre R8 e R4 (R8 é fornecedora 

de informação para R4). O comprimento dos planos gerados chegou a ser 
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drasticamente reduzido para valores pequenos de c, porém apenas uma faixa 

estreita de valores - entre 0.25 e 0.75 - foi capaz de gerar planos ótimos. 

O que justifica este comportamento é que, dependendo do valor de c 

arbitrado e da aplicação, certas regras precisam ser disparadas sucessivas vezes 

para que a ditribuição de potencialidades do sistema se modifique de maneira a 

atingir a distribuição que leva ao plano ótimo. 

Apesar de, na nossa opinião, o modelo não exibir um "aprendizado baseado 

no refinamento de habilidade" como esperávamos que acontecesse, ele apresenta 

alguns pontos favoráveis. 

As vantagens que o modelo apresenta sobre procedimentos estáticos 

(Sistemas Especialistas não adaptativos), são: 

e Ser capaz de alcançar soluções com um menor custo computacional, através 

de planos compostos de um número menor de regras (eventualmente, o 

número ótimo). 

e Evitar reorganizações em Bases de Conhecimento complexas, visando melhor 

desempenho nas consultas ao Sistema Especialista. 

Estas características se verificaram mesmo com Bases de Conhecimento diferentes 

da usada na aplicação piloto, com as quais rodamos o Modelo. 

Em relação ao fato do Modelo não exibir o refinamento de habilidade da maneira 

esperada, podemos evitar que esta impressão chegue ao usuário colocando um 

módulo crítico na saída do Motor de Inferência que verifique a cada plano gerado 

se este é ou não melhor (ou seja, possui um número de regras menor) que o 

anterior: se for igual ou melhor, o plano será passado ao usuário; caso contrário, 
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o Motor de Iriferência considerará o plano como uma tentativa fracassada e irá 

buscar outro plano alternativo. 

As desvantagens decorrentes do emprego do modelo são: 

e A necessidade de se ajustar o valor de c para cada aplicação diferente, para 

que se obtenha planos eficientes. 

O esquema mais complexo de seleção de regras pode significar um custo 

computacional adicional, especialniente com aplicações que gerem conjuntos 

de discórdia grandes. 

e Atualizações na Base de Conhecimento implicam em ter que regerar os planos 

afetados pela mudança. 

Todo o nosso estudo foi conduzido levando-se em conta um sistema voltado 

para a produção - com motor de inferência com encadeamento progressivo - 
pode-se, porém, mediante algumas modificações, tsanformar o modelo num 

sistema voltado ao consumo e utilizar-se o encadeamento regressivo, que tem um 

comportamento mais eficiente eni sistemas que buscam respostas únicas. 

Outros enfoques, além destes que usam regras de produção, foram sugeridos 

para o niodelo [ 07 1, por exemplo a representação em rede neuroiial, e 

considerados viáveis. 

A idéia central do modelo, que é o aprendizado através do refinamento de 

habilidade, tem um valor intrínseco e, ao nosso ver, deveria ser melhor explorada, 

Sugerimos que, seguindo nesta linha de pesquisa, se busque alternativa às 

oscilações de comprimentos de planos e se torne mais explícito o refinamento de 

habilidade a que o modelo se propunha. 
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Anexo A. Programa Principal 

% Define um world para dados 

creab-worldl  iiiif cd I ,  

da tawor ld i  World , niifcd I ,  

% 

atribui-saàda, 

l iiitpa-nieinoria, 

abre-janela(inferencia1, 

tinie(tims(O,O,O,OII, 

cliaina-provador, 

grava-bd, 

ntoçtra-resultado(N1, 

indag-onio, 

refina-plano( s I, 

N1 is M 1, 

! 3 

roda ( H1 I .  

% Numero de Planos Geradas 
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chama-provador : - forward. 

limpa-memoria :- eraseallc resp(-,-I I, 

erasoall( provada(-I I, 

erasoall( plano(-) I, recordzI plana(-),plano( C1 ),-I, 

oraseallí ambiente(-) 1 ,  recordzI ambiente(-),ambiante(O),-1, 

ersseall( fornecedor(-,-I I, 

eraseall( linha(-) 1 > 

eraãeallf lis%aaddrl-I), 

expunge, 

recorda( lista-addrt-1, Iistaaddr(llI, - 1.  

prepara-ambiente :- cls, nl, 

indaga-resposta, 

indag-onstatíte, 

indaga-raf inaniento, 

indaga-saida, 

indaga-depuracao. 

indaga-respasta :- writeí'Qwa1 a respos2a desejada ? ' 1 ,  

read-line(O,GlI, 

nl,nl,s2ring-term(Gl,GI, 

abolish( goal/l I, asser*( goal(G1 1. 
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indaga-constante :- write('Qua1 a Constanb de Realocãcao de Capital ? 'I, 
raad-lins(O,ClI, 

nl,nl,string-term(Cl,CI, 

abolishi constan%e/l I, assertl constante(C1 I. 

indaga-refinamento :- writei'Refinan~ento de Plano i s / n I ? 'I, 

indagasaida 

indaga-depnracao 

refinagIano( s I 

:- writeí'saida em impressora I s / n I ? 'I, 

read-lineIO,Sl), 

nl,nlJstring-terin(S1,SI, 

deterniãna-saida (SI. 

:- write('Depuracao ativada I s / n I ? 'I, 

read-linéi(O,DlI, 

nl,nl,string-2crrn(Dl,DI, 

determina-depurêcao(DI. 

:- eraseall( ciclo(-) 1, 

eraseallí atrib(-J-,-,-,-I I, 

recordz( ciclo(-IJciclo(lI,- I, 

leia-bd, 

0 .  

atribui-saida :- recoi-dedísaidat-lJsaida(in~p~essoraI,-IJ 

open( N , Iptl , w I, 
oraseall( dispositivo(-) I, 
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atribui-çaida :- eraseallf dispositivo(-> I, 

recordzí d i s p o s i t i v o ( ~ ~ , d i s p o s i 2 i v o ~  O 1,- I. 

exib-onstant- :- recot-ded~disposi~ivo(~1,disposi~ivo~H),~~, 

constanteíC1, 

linipa-tela I H), 

writeíH,'O valor estipulado para a constante C foi '1, 

write(tl,Cl, 

nl(H),nlíH). 

limpa-tela(0l :- cls. 

mostra-resultado( N 1 :- 

yoal ()o, 

recorded[provado(-I, provado(X1, -1, 

r e c o r d e d l d i s p o s i ~ t i v o ~ ~ ) , d i ç p o & i v w ~ t l ) , ~ ~ ,  

X =.. EPred,Argl, 

recordsdlplano(~), plano(Pi1, -1, 

invorte-lista( Pi,CYIPI I, limpa-tolaíll) , 
vrrite(H,'Plano '),write(ti, M ),write(HYv : '),nl[H), 

write(t1,' C'I,write(H,Y), 

iiiiprint-plarioIPy15I ,writeIH, ' I ' 1 , 
nl<H),nl(HI, 

writeltí,' 8 resultado obtido para ' I ,  

write(H,PredI, 

writelH,' foi : 'I, 

Zab(lly4) ywri%s(HyArg) , 
nl(H),nlíHI, 

writeiH,' Esta eonsulta levou 'I, 

time~tiaie(Hs,H,S,DII , 
wriZe(HYN),wri~e(H,' minutos e 'I, 

wriZe(tl,Ç),wri~e(tl,' . ' I ,  

writeíH,DI,writeíH,' segundos.'I, 

nl(H),nl(HI. 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Procedimentos de Leitura e Gravacao da Base Algorãtniica % 

% % 

................................................................................ 

grava-bd :- openbas-rite, 

grava-atrib, 

close-bd. 
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leia-bd :- open-bascread, 

le-atrib, 

closebd . 

open-base-read :- openítl~ 'basea.idb' , r I, 
0 ,  
araseall (haiidle(J I , 
recordrt handlec-I, handleíHI, - I. 

open-base-read :- writei'Arquivo "basea.idbl' nao encori2rado !' I, 

nl, nl. 

indaga-como :- nl,nlJ 

write($ ==> Quer saber como foi obtida esta resposta (simhao) ?$I, 

rend-line[O,RespI, 

testa-rssp-como(Rasp1. 

Anexo A. Prograina Principal 



%%%%%%%%%x%%%%x%%%xx%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%x%%%%%%%%%x%%%%%%%x%%%%% 
% % 

% Converte string de letras niinusculas para maiusculas % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%x%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%xxx%%%%%%%%%%%%%%% 

%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%xx%%x%x%%%%%%%%xx%x%%%%%%%%x%%%%%%%x 
% % 

% Operacoes com l i s t a s  ... % 

% % 

%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%x%%%x%%%%%%% 
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nesimoI N, X, C-IYI I :- n-@sim(H, X, Yl, 

N i s M i . 1 .  

concatenar( Zl, Lista, Lista I :- !. 

concatenarc CElemiL11, L2, ZEPemlL31 1 :- eonca+snar( L1, L2, L3 I. 

retire-rep( C XIL 1, C XILI 1 I :- retir-c( X, L, L2 I, 

? I  

retira-rep( LE, L1 I. 

retir-c( - , El, L1 I :- !. 

canbroc( X, CXIUl, NI :- contar-oci X, U, NPI, N is N1 + 1. 
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conclt C1 , Z , Z 1 :- !. 

concll C X I , W , Z 1 :- sZring-temi( SX, X 

concat( W , SX , Z 

0 .  

concl( C (X1 I Y 1 , W , Z 1 :- sh-ing-term( 

%%x%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%x%%%%%%xx%xr%%%x%%%%xxxx%x%%%%x% 
x x 
% êBPPE/UFRJ : Trabalho de Tese de Mestrado X 

% x 
% Assunto : Slmulacao das Operacoes de Acesso 'as Janelas X 

x % 

% da Interface de Çoniunicaeao com O Usuario. X 

x x 
% x 
% Aluno : Jayme Bentes X 

% % 

x%%%%%%x%x%%x%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%xx%x%xxxxxxxx%x%x%xx%x%%%xx%%% 
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tniovel 7, 41, 

writefÇ Resposta SIJ 

boxl 11, 0, 15, 771, 

-kniovelll, 41, 

write(5 Critica / Prova $1, 

abre-janela (mensagem1 . 
abre- janela liriensagetn) : - 

boxl 18, 0, 20, 771, 

tinovel 18, 41, 

writelS Mensagem $I. 

abre-janela(porqus1 :- 

boxl 1j 4j 20, 771, 

tniove( 1, 81, 

writelS ExpLicacao par-que SI, 

linipa-jrnelal 1, 4, 20, 771. 

abre-janela(como1 :- 

boxl 1, i, 20, 771, 

tniove( 1, 81, 

writelÇ Explieacao como $IJ 

lintpa-janela( 1, 4, 20, 771. 

l Area = c o m  ; Area = porque I, 
! , 
abre-janela(Area1, 

tiiovel2,61, 

escreve-janelaZ(Area,Textol. 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Rotinas de leitura das Janelas % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

leia-janela (Ilodo, Rcspl : - 
[ Modo = contl ; Modo = cont2 1 ,  

! J  

abre- janela íntensagem) , 
tntove(l9,ã), 

write(S - Deseja continuar ísim/nao) ? sim $ 1 ,  

trno~e(l9~3SI,-kesla-respíResp), 

testa-fecha-janelaíModo,Resp). 
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tmovei19,35lJ 

valida-respi Respl, Resp I, 

!. 

valida-respi RespJ., çim 1 :- Respi == end-of-file , !. 

valida-respi Respl, Respl I :- Respl == sim ; Respl == nao . 
leia-janelaipausa,-I :- 

! J  

abre- janelainiensage~~l , 
t1noveil9~31, 

urritei$ - Tecle e d e r  para prosseguir $1, 
puti71, 

flush , 
keyb(AJ$], 

trn0veil.9~31~ wcí92, 1, 

taiovsil9,31. 

leia-janela I-, Rospes.ka1 : - 
tmoveí8,3IJ rvc(72, 1, 

read-lineíOJRespCIJ 

stririg-tei-ni iRsspC J Resposta1 , 
tmoveilSJ31, wci72, I, 

tmove(l9,5IJ wci72, I, 

Zmovei8,3). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 

% Rotinas de toste da iritarcambio das janelas % 

% % 

%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%x%%%%%x%x%%%%%%rL%%%%%%%%%%%%x 

verifica-janela :- recordedi depuracaoi-I, dapuracaoionl, - I, 
reeorded(dispositivo(_), disposi~ivoi01, - I, 
abre-janelaiin.Ferenciâ). 

verifica-janela. 
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bax( Y, X, Y1, X1 I :- 

C i s X 1 - X ,  

tiilave( Y, X I, 

WC( C, 196 I, 

t~nove( Y, Xa I ,  

WC( a, 191 1 ,  

C1 1s Y1 - Y 1 

Y 2 i s Y + 1 ,  

vort( X1, Y2, Yl I, 

tii~ove( Y, X I 

WC( 1, 218 I ,  

.t~iiove( Y2, X 1 , 
verte X, Y2, Yl I, 

tinove( Y1, X I, 

WC( lj 192 Ij 

X 2 i s X 9 1 ,  

ZmoveI Yl, X 2  I, 

WC( C, 196 lj 

+move( Y1j X1 I, 

we( 1, 217 I,!. 

vert( X, Y, Y1 1 :- 

ctr-setiO,YIj 

repeat , 
ctr-inc(O,ZI, 

-kniova(Z,XI, 

~~(1,1791, 

Z == Yl. 

limpa-janela( X, Y, X1, Y1 I :- 

DY is Y1 - Y - 1, % espaco uti1 entre colunas 

FX is X1 - 1, % ultima linha utX1 

IY is Y + 1, % coluna u-kil inicial 
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I X  i s  X + 1, % l inha u t i l  i n i c i a l  

c ~ r - ã ~ e t ( O ~ I X ) ~  % contador = l inha i n i c i a l  

repeat, % repet i r  . . . 
etr-inc(O,XNI, % increr~enta numero da l inha 

trn~ve(XN,IY)~ % move cursar 

wc(DY, 1 ,  % litiipa a l inha 

XN == FX . % testa condicao da parada 

curçoriporqua,2) :- leia-janolaipausa,-I, 

abre- janela (porque) . 

procura-ul.tinio-branco( Linha) : - 
string-searcli(S Ç,LinkayMbl, 

grava-ultiino(Nb), 

Nb > 7Ly!. 

procura-t~ltinio-Branco (Linha). 
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. Motor de Iiiferência Forward Chaining 
............................................................................. 

% % 

% COPPE-UFRJ: Trabalho de Tese de Hes%rado em IA % 
% .................................. % 

% % 

% Assunto : Motor de Inferoncia Forward Chaining % 

% 2 

% % 

% Aluno : Jayme Bentas % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Programa Principal com Resolucao da Confàitos e Aprendizado % 

% % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

forward :- verifica-goal, % C tarefa terminada ? > 

paga-ultima-regra, % paga regra que completou a tarefa 

paga-plano. % paga regras que pertencem ao plano 

forward :- inicia-ciclo, % comsca o ciclo de reconhecimento-acao 

testa-con, % testa se foi gerado conjunto discordia 

probabilidade-priol-i, % calcula prob. a priori das regras 

gera-subcon, % gera subconjuntos por criterios sal. 

test-iniao, % testa se uniao igual conj discordia 

eâtrahgia-selecao, % aplica estrategia de selecao 

potencialidada, % determina potencialidade cada regra 

potencialidade-esperada, % idem, potencialidade esperada 

seleciona-regra, % seleciona regra max potenc. esperada 

modifica-forca, % regra selecionada paga sistema 

dispara-regra, % dispara a regra selecionada 

paga-regras, % paga regras que contribuiram 

novo-ciclo, % identifica novo ciclo 

! Y 
% ...................................... 

f orward . % chama HTFC racursivan!ente 
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%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% inicia-ciclo: verifica, face aos descritores da estado do problama, que % 

% regras sao lwdisparaveis" e gera a conjunto de discordia % 

% CCN(t1. §e for o ciclo inicial, normaliza os valores dos % 

% atributos de cada regra, relativos a cada um dos criterios % 

% de selecao (P, C, U, O). % 

% % 

............................................................................. 

inicia-ciclo :- recorded(ciclo~~),ciclo~O~,Refl, 

eraseallí no-regras(-] I ,  

zera-contadores(I), 

normaliza-atribut~s, 

replacec Re7, ciclo(l1 1 ,  

! , 
inicia-ciclo. 

inicia-ciclo :- limpa-insmoriol, 

inicialira-bd, 

pesquisa-regras. 

................................................................................ 

% % 

% normaliza-atributos: norinaliza os valores de P, C, U e O de cada rogra % 

% presente na Base de ConliecimsnZo. % 
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+era-contadores(N1 :- ekr-se+.( 0, 1 1, % zera contadores de 1 a N 

ei-aseallt contador(-,-I I, expunge, 

repeat , 
ctr-incí 0, X 1, 

cant-seto( X, O I, 

X == N. 

normaliza2 :- regratId, CP, C, U, 01, X, Y),  

C! con2-isl1, SPI, NSP is SP + P, cont-sefíl, NSPI, 

con2_is(2, SCI, NSC ãs SC + (100 - C), eon-se-kí2, NÇC), 

c0n.t-is(3, Sul, NSU is SU + (1 / U1, cont-set(3, NSUI, 

cont-is(4, SOI, NSO is SO + 0, coiit-çet (i, NÇOI , 
c21--inc(5,N1 !I, 

fail. 

nornializa3 : - ctr_is[5,M), 
ctr-set( O , 1 I, 
ropeat , 
regi-a(Id, CP, C, U, 01, X, Yl, 

C !  ctr-ínc( O , N I, 
cont-is(l, SPI, NP1 is ( P / SP I 100, NP is round(NP1,41, 

con,k-is(2, SCI, NCI is (100 - CI/SC + 100, MC is round(NC1,4), 
cont-is(3, Sul, NU1 is (1 / Ul / SU * 100, NU is round(NUl,41, 
cont-is(liJ Sol, ElOl is (M -O +ll/SO * 100, NO is round(N011,4), 
Snor is NP + NC + NU + NO, 
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imprima-atributos :- rec~rded~depuracaoí~I,d~puracaoíonI,_), 

recorded(disyositivo(-I,dispositivoíHI,-I, 

limpa-tsla(H1, 

write(H,'AtrSbu%os das Regras, normalizadas : 'I, 

nlíHI, 

ariteiH,*Regra P C U O SOIII~ I 

n l  % xx xx.xxxx xx.xxxx xx.xxxx xx.xxxx xxx.xx 

iniprimel(H1, 

testa-pêusa(H1. 

............................................................................. 

% % 

% pesquisa-regras: este procedimento veri-fica todas as regras que sao % 

% disparaveis na Base de Conhecintento, frei~ke ao estado % 

% atual dos deseritores de estado do sisteina. % 

% % 

.............................................................................. 

pesquisa-regras :- pesquisa-regrast, 

invertecon, 

imprime-con . 
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pesquisa-regras2 :- regra(ld,X,Y,ZI, 

C! disparavel(regra<Id,X,YJZ)I, 

recordedc con(-I, coníC), Ref), 

replace( Ref, con(CIdlC1I) !I , 
fail . 

inverte-can :- racorded( con(-I, con(C), Ref I ,  

inverte-listalC,IC), 

replacec Ref, con( XC I I .  

imprinle-con :- recorded(depuracao(-),depuracao(onI,-I, 

recorded~disposi2ivo~~),dispositivo(H),~l, 

nl(HIJ nl(H1, 

wribíH,'Conjun20 de Discordia gerado no ciclo '1, 

recorded~ciclo~~I,caclo( T I,-), 

uirite(H, T I, wr.i2e(H,' : 'I, 

recorded(con(-I ,con( Biscordia I ,-I,  

write(H, Discordia 1, 

nl(HI, nl(H1, 

test.ù_pausa(Hl. 

imprime-con . 
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............................................................................. 

% % 

% testa-con: v e r i f i c a  se o conjun.to de  d i sco rd ia  gerado e' nao vazio. % 

% Se CONíZl f o r  vazio, o procedimento para, p o i s  nao e x i s t e  % 

% nélnhunta r eg ra  poss ive l  cle ser disparada f a c e  aos  d e s c r i t o r a s  % 

Z de es tado do pi-oblenta. % 

% % 

............................................................................. 

t e s t a c o n  :- recordedícon(-I, con( 11 1, - I ,  

recordud~d ic lpas i t i vo (~1 ,  d i s p o s i t i v a I  H I ,  - 1, 

wriçe(H, 'Nenfiitrna r eg ra  f o i  selecionada.  ' 1, 

hreak . 

............................................................................. 

% % 

% Calculo da probabil idade "a p r io r i "  da t adas  a s  r eg ras  p e r t e n c e n h s  % 

% ao  conjunto do r eg ras  RS(t1 preseii tes na Base de Conheciiitento. % 

% % 

.............................................................................. 

p r o b a b i l ã d a d e g r i o r i 2  :- recorded(no~reg~~as~~l,no~reg~~asIMI,~l, 

cti._se2( O , 1 1, 

repeat  , 
recopded( a2rib(-,-,-,-,-l, 

aZrlb(Id,X,Y,S-k,Ptl, - I ,  

C! c-kr-ince O , N I ,  

cont-is( l ,SSl,  MSS is SS + S t ,  

con t - se t ( l ,Nsç~  ! a ,  
N == H. 
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atrib(ãd, X, Y, SCj Bt1, Ref 1 

c0n.t-is(l,SSl, W1 is St / SS J NPZ 8s r0Wld(Nlj4)j 

reploceí Ref, etribl Idj XJ YJ St, NPt 1 1 !I, 
N == M.  

iniprime-priori : - recorded(depuraca0(~1~depuracao(on1~-1~ 

recorded(dispositivo(~~Jdispositivo~ ti ),-I, 

linipa-tela( H), 

writo(t4,'Prababilidade a priori das rogras : '1, 

nP(H1, 

writo(H, 'Regra St FZ 'I, 

nl(H1, % xxx xx.xxxx xx.xxxx 

iinprirne2(HlJ 

testa-pausa(H1. 

imprima2(H1 :- recordsd[no-regras(-),no-regraç(M),-I, 

ctr-set( O * 1 I ,  

repsat, 

recorded(atrib(-,-,-,-,-I,atrib(Id, X, Y, SI, Pt I ,  - 1, 

C! ctr-inc( O , W I, 
tal>(H,21 ,write(H,Idl, 

tah(HJ31 ,write(H,St), 

tab(H,21 ,writelH,PtI, 

nl(H1 !I, 
M = = M .  

% impriii1e2(-1 . 

.............................................................................. 

% % 

% Gerasao dos subconjuntos de regras RULE(t,kI e partir do conjunto de % 

% discordia, pela aplicacao dos eriterios de selecao segundo as faixas % 

% especificadas. % 

% % 

............................................................................... 
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gera-sukcon :- recordedíconí-1, con(X1, -1, 

gera-subcon2íX), 

imprini-subcoti. 

gera-subcon2( I Id I Cauda 1 1 :- regra[ Id, P, C, U, O I ,  X, Y 1 ,  

gera-ruàa( 1, Id, P I, 

gera-rule( 2, Id, C I, 

gera-rule( 3, Id, U I, 

gera-rule( 4, Id, O 1, 

0, 
gera-âubconZ( Cauda I. 

ger~rule( N, Id, X 1 :- cr( Nj X I, 

! , 
recordedí rulet-,-I, rulac N, Liskt I , Ref 1, 

repleta( Ref, pule( N, C ãd I Lista I I I. 

imprim~subcon :- recordedídepuracao~~),dopuracao~on~,~I, 

recordedídisposi~ivo~~I,disposiitivo~HI,~I, 

nl(H3, nl(H1, 

wri~elH,'§ubconjun~oç gerados a partir de CONítI :'I, 

nliHI, 

wri-kafH,' k Regras 'I, 

nl(H1, % k I Ra, Rb, ... ,Rn I 
iinprinre3 (H), 

testa-pausa( H). 
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%%x%x%%%xx%~%%xx~%%%%%%%%%%%xx%%'~%%%%%%%%xxxx%%%xx%x%%x%xxx%x%%%%x%%x%%%x%%%% 
% x 
% Testa se a i iniao dos subconjuntos RULE(t,k1 gerados iguala o conjunto % 

% de discordia.  Para tanto, e' f e i t a  a uniao de todos os RULE(t,lc) que % 

% foram gerados e elititinados os ellemantos repe.tidos, antes de efetuar a % 

% subtracao deste conjunto uniao do conjunlo de discordia.  Se houver % 

% resto, e' gerado uin RULE(tJk+ll com estas regras. % 

% x 
%%%%%x%%x%x%%%xx%%x%%%%%%%%%%x%x%xxx%xx%xx%%%%%%%%x%%%%x%%x%%%x%%%%xxxxx%xx%x% 

testa-uniao :- concatena-rulesi Ruleã 1 ,  

recorded(con(-l,con( Discordia 1 ,  - 1 ,  

subtrai-rulesí Rules, Discordia, Sobra), 

gera-ruleÇl Sobra I. 

concatena-rulesc Rules 1 :- recarded(ruleí-,-),rule( 1, L3 ),-I, 

recorded(rule(-,->,ruh( 2, L2 1,-1, 

recorded(ruleí~,~l,tiule~ 3, L3 I,-), 

re~orded(rule(-~-),rule( 4, L4 ),-I, 

concatenar( LI, L2, LX 1 ,  

concatenar( L3, L4, LY 1, 

concatenar( LX, LY, LZ 1 , 
ret ire-rep( LZ, Rules 1. 

subtrai-rulesí Cl, -, Sobra 1 :- !. 

gera-ruleLi( Sobra 3 :- rocordedt rule(-,->, ruis( Li, I ,  Ref 1, 

replece( Re4, r u l e f  5 ,  Sobra 1 3 .  
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! , 
probabilidade-posteriori, 

probabilidade-selecao. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%~%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Calcula a probabilidade "a posteriori" de cada subconjunto da regras % 

% RULE(*jkI gerado, condicionada ao conjunto de discordia CONltI e a % 

% cada crikwio de selecao CR(kI. % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%rL%%%%rL%%%%%%%zz%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

zara-contadoras (10 1 ,  

ctr-se~t(OJl), 

repeat I 

ctr-inc( O, ContI, 

recordsdírule(-,-IJrule( Cont, Lista I,,), 

C! preb-post( Cont, Lista I, 

prob~ost2í Cont I !I, 
Cent == 4. 

prob-post( N, C Id I Cauda 1 I :- 

r e c ~ r d e d ~ a t r i b l ~ , ~ , ~ ~ ~ ~ ~ l , a t r i b ~ I d ~  bistal, Signia, St, Pt I,-), 

n-esimol M, X, Lista1 1, 

N5 is N + 5 ,  
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cont-isí N, SN 1, NSN is SPd X , cont-seti N , MSN 1, 
cont-isi N5, SDI, NSD is SD + Sigina, cont-se+( N5, NSD 1, 

! Y 

PI.O~>JOS~ Ny Cãudê I . 

prob_post2( N I :- cant-is( Nj NUM I j  

N5 is N + 5, 
cont-isl N5, DEN IJ 

DEN \== Q , 
? , 
P l  is NUM / DEN , 
P ãs roundt P1,4 I, 

recordzt pcr~le(-,-)~pcrule( Ny P 1,- 1 .  

prob_post3( N I :- cont-is( N, NU11 I, 

N5 is N + 5 ,  

cont-is( N5, DEN 1, 

REN \== O y 

! Y 

P 1  is NUM / DEN Y 

P is roundi P1,i 1, 

recordz( pcrcon(-,-Iipcrcon( N y  P IJ- I. 

probabilidade-pos.téIriori4 : - rer-orrtadores (61, 

recorded(con(-I,coii[ L I,-), 

prob-post4[ L I, 

ctr-çet(OYX), 

repeat, 

ctr-inc( 0, ContI, 

rec~rded(rule(-~-I,rule[ Cent, Lista ),-Ij 

C! prob_post5( Cont, Lista 1, 

probpostá( Cant I ! 1, 
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Cont == 4. 

probgost4í I Id 1 Cauda I I :- rec~rded(atrib(-~-~-~-~-I~ 
atrib(IdJ biãtalJ Sigtna, Stj Pt IjJJ 

cont-is( 6, SD I, NÇD is SD + Pt, 

Cont-set( 6j NSD Ij 

? J  

prob-post4í Cauda I. 

prob-poskãí N, E I d  I Cauda 3 I :- rac~rded(atrib(-~-,-~-~-I~ 

ntrib(ld, LisZa1, Sigttia, St, Bt Ij-I 

cont-is( Nj SN I, NSN is SN + Pt, 

cont-se%( N, NSN IJ 

! > 

prob-postIi( Nj Cauda I. 

prob-postb( N I :- conl-is( Nj NUM I, 

conf-is( 6, BEN I, 

DEN \== O j 

! J  

P1 is NUti / BEN , 
P is raundc P1,4 I, 

record+( prule(-,-IJprule( Nj P 1)- 1. 

probabilidadegosterioi-íEi :- ctr-set(OJi.lJ 

repeat, 

ctr-ãnc( 0, ContIJ 

C! prob-post7( Cont > !Ij 
Cont == 4. 
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in~prime-l>osteriori:- recorded(depuracao(-I,depuracao(onI,-I, 

r e c o r d e d ( d i s p o s i ~ i v o ( _ ) , d i s p o s i ~ i v o ( H I , ~ I ,  

l iiiipa-tela ( H 3 , 
wri.kelH,'Probabilidades de CR(kI RULE( t, k I'), 

nã(W1, 

write(H,' k P( CR(kI RULEC t, k I 3 'I, 

nl(H1, % x x . xxxx 

impràme4(liI, 

testa-pausa(HI, 

write(H,'Probabilidades da CRCkI CON(tIv), 

nl(H3, 

writaCH,' k P I  CR(I<) CClN(t3 3 '1 ,  

nl(H3, % x x . xxxx 

iinprinie5[HI, 

tosta-pausa(H1, 

viriZe(tl,'Probabilidadas de RULE(t,kI / PI CON(t> 1.1, 

nliCI1, 

write(H,' k P I  RULE(t,kI I / P( CON(tI I 'I, 

nl(H3, % x x . xxxx 

i1t1prinm6 (H) , 
Zeska-pausa (H), 

writo(H,'Probabilidadeç de RULE(t,k3 CON(tI, CR(kI1), 

nl(H1, 

write(H,. k P( RULE(t,kI CONCZI, CR(k3 I 'I, 

nL(H1, % x x . xxxx 

inipriina7 (H1 , 
testci_pausa(Hl. 

repeat , 
ctr-inc( 0, N I, 

1.ecoi-dad(pcrule(-,-3,pcrule( N, Valor I,-), 

tab[H,23,wri~eCH,NI, 

tablH,43,write(H,Valoi-3, 

iil(HI, 

N == 4. 

imprinie5IHI :- ctr-se*( 0, 1 I, 

repeat, 

ctr-incI 0, N I, 

recorded(pcrcon~~,~1,pcrcon( N, Valer I,-), 
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.............................................................................. 

% % 

% Calcula a probabilidade da cada regra pertencente ao conjunto de % 

% discordia CONit) ser a regra selecionada. % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%XZ%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

prob-seleoao :- recorded(csn(-I,con( L )J-)J 

ctr-set( 0, 1 1, 

repeat , 
ctr-inc( 01 Con* 11 

L! prob-sellt Cont, L 1 ! I ,  
Cont == 4. 

prob-sellc N, 1 Id / Cauda 3 1 :- r e c o r d ~ d ~ a t r i b ( ~ , ~ J ~ j ~ J ~ l j  

atribIIdj Lista, Sigma, St, Pt I,-), 

n-esimo( Nj X ~ J  Lista I ,  

X2 is X1 / Sigwa, 

recorded(probpos(-,-)Jprobp~~( N, X3 I,-), 
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X 3  \== O, 

X4 is í X2 * Pt I / X3, 
recorded( pregraí-,-I, pregra( Id, X 5  I, RefI, 

X 6  is X4 + X5, X is roundc X6,4 I, 

replâcec Ref, pregraf Id, X > I, 
0 , 
prob-se.il( M, Cauda 1. 

prob-sell( N, C Id I Cauda 3 I :- preb-sellf N, Cauda I. 

imprinie-psel :- recorded~depuracao(~I,deyu~aceo(anI,~I, 

~~ecwrded~disposi~ivo(~I~di~pw~i~ivo(M)t~I, 

nl(H1, 

nritaiH,'Probabilidadg de Ssl@cao de ceda regra:'], 

nlIHI, nl(H1, 

wriZelH, 'Regra Probabilãclade 1, 

nJ.(tl) y % x x  X .XXXX 

racerded(con(-I,coní L I,-), 

imprime8(tlf LI, 

testagausa(HI. 

iinprinie8( H , LIdlYI 1 :- rscorded( pregra(-,-I, pregraí Id, Valor I, - I, 
ZãbíH,2I,writa(li, Id I, 

tab(H,GI,write(H, Valor 1, 

r~l(HIy 

? , 
imprime8( W , Y I. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
% % 

% Calcula a potencialidade de cada regra pertencente ao conjunto ds % 

% discordia CON(2I ser a regra selecionada. % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%% 

potencialidade :- recorded(con(-I,con( L ),-I, 

potenlf L I, 

iniprinie-poten . 
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potenlí C Zd I Cauda I 1 :- recorded(atribí-,-,-,-,-I, 

atribíId, C P, C, U, O I ,  Signia, St, PZ ),-I, 
Soma2 is P+P t CXC + UNI + OEO t St St , 
P1 is sqrt( Soma2 I, Pot is roundí P1,4 I, 

recordzí poCencialí-,-),potencial( Id, Pot 1,- 1, 

! , 
potenlí Cauda 1 .  

imprime-poten :- recordad~depuracaoí_I,depuracaoíon),~I, 

t*ecordedídispositivo(-),dispoçitivoí N ),-I, 

nlíti), 

!vriQeíM,'Potencàalidade de Selecao da cada regra:'), 

nlíH), nlíii), 

wriQeíH,'Regra Potencialidade'), 

nlíHI, % xx x .xxxx 

iliiprinie3í H I, 

testagairsa í H) . 
imprime-poten. 

imprince9í li I : - recordod(poterrcialí_,_>, potencial í Xd, Valor I, -1, 

C! tabíH,2I,vrrãte(H, ãd 1 ,  

tabíH,6l,writeíH, Valor 1 ,  

nlíH1 ! 1, 

fail . 
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? , 
po4esp( Cauda I. 

imprimie-pesp :- recorded~dopuracao~~~,depuracao~on~,_l, 

recorded~dispositivo(~~~dispositivo(H),~~, 

nl(liI, 

write(H,'PotenciaãidUde Esperada do cada regra:'), 

nlíH), nl(H1, 

write(H,'Regra P. Esporada '1, 

nlíHI, % xx x .xxxx 
iniprini~10 (H), 

testa-pêusa[HI. 

impriiiie-pesp . 

seleciona-regra :- recerded(con(-I,con( L I,-), 

seleciona( L I, 

irnpi-ime-sol . 

seleciona( I Id I Cauda 1 I :- I-eeorded(peçp(-,-),psçp( Id, P ) , - I ,  

checa-maxí Id, P 1 ,  

! J  

seleciona( Cauda 1. 

chefia-ttiaxt Id, P I :- recorded( maxpot(-,-I, maxpot( X, Pl I , Ref 1, 

P > Pl, 

! , 
replace( Rof, inaxpot( Id, P I I. 
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imprime-se1 :- rec~rdedídspuracaoí~~,depuracaoíon~~~~, 

r e c o r d e d ( d i s p o ~ i t i v o ( ~ ~ , d i s p o s i t i v o ( H ] , _ ~ ~  

nl(H1, 

write(Rr1Regra Selecionada e sua potencialidada :'I, 

nl(tl1, nl(tf1, 

wri.te(N,*Regra P. Esperada Max'I, 

nf(HI, % xx x . xxxx 
recorded( rnaxpotc-,-IJ iraxpof( Idj Valor I, - I, 
Zab(HJ2I ,wriZe(H, Id I, 

tab(H,41JwriteíH, Valor 1, 

nlíHI, 

testa-pausalH). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Fiin do ciclo de reconheeiti~~nto~acao: se o obje.kiva foi alcancado fim % 

% da tarefa I, o sisterna notifica . % 

% Se o plano formado nao foi considerado sêtisfatorio, o processo recomeca % 

% do ciclo 1. % 

% Se a tarefa nao terminouJ o processo continua num novo ciclo. % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

modifica-forca :- recordedí niaxpot(-,-I, maxpo.t( Id, P 1 , - I, 
rscorded(potsncial(-,-I, potencial( Id, P1 I, - I, 
constan2aí C I, 

Pag is C P1 , 
inrprinie-pag( Pag 1, 

recordadc atrib(-J-J-J-J-l, 

atrib( Id, X, Y, SZ, Z I, Ref I, 

N is St - Pag, NSt is roundí N,4  I, 

replace( Ref, atribf Id, X, Y, Nât, Z I 1, 

atualiza-plano( Zd I. 

iniprii~tegagí Pag I:- record@dídepuracao~~I,depuraca~(on),~I, 

recorded~dispositivo(_),disposi~tivo~I~IIJ~I, 
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nlítl), 

write(H,'Regi-a Selecionada e pagantenio efetuado :'I, 

nl(H1, nl(MI, 

wrãte (li, 'Regra Pagastento ' I, 
nl(HI, % xx xxxxxx 

recorded( niaxpot(-,-I, niaxpo*( Pd, - 9, - 9, 
tab(H,Z>,wri.te(H, Id I, 

tab(H,i),write(H, Pag I, 

nl(HI, 

tes2a-pausa(H). 

% Inclui a regra selecãoiiada no novo plano sendo gerado. X 

x % 

%%%x%%%x%%xxx%x%x%%%%%%%%%%x%x%xx%xx%x%x%x%x%%x%xxxxxxxxxxxx%xx%xx%%x%xx%%%xxx 

atualiza-plano( Xd I :- recardcdc plano(-), plana( C 1  I, Ref I, 

raplace( Ref, plano( C Id I I I. 

dispara-regra :- recorded(n~axpot(-,-I, maxpo*( Xd, P I, - 1, 
regra( Id, - , Acao, Requisitos I, 
veri+ica- janela, 

dispara( regra( Id, -, Acao, Requiçitss1 1, 
atualiza-doscritoi-( Id , Acao I. 

dispara( regra( Id, - , Acao, C1 I I :- !. 

dispara( regra( Id, - , Acao, ( A ; B 1 I I :- 

( dispara( regra( Id, - , Acao, A I I ; 

dispara( regra( Id, - , Acao, B I I I, 
!. 
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dispara( regra( Id, - , Acao, ( A , B I 1 I :- 
dispara( regra( Id, - , Acao, A 1 I , 
dispara( regra( Id, - , Acao, B I I , 
?. 

dispara( regra( Id, - , Acao, Cknownc X I~Requisi~os 1 I I:- 

! , 
dispara[ regra( Id, , Acao, C XIRequisitos I I I. 

dispara( regra( Id, - , Acao, C XIRequisiZos 1 I 1:- 

recorded(provadoíJ, provado( X I , - 1, 
leinbre-f orneoedor ( X I, 

! r 

dispara( regraí Id, - , Acao, Requisitos I I. 

dispara( regraí Id, - , Acao, C XIReqiiisitos I I 1:- 

( faZo(X1 ; call(X1 1, 

! , 
disparal regra( Id, - , Acao, Requisitos I 1. 

dispara( regra( Id, - , Acao, C XIRequisitos I 1 I:- 

parguntavelC X 1 , 
resposta( sim, X 1, 

! > 

dispara( regra( Id, - , Acao, Requisitos 1 1. 

dispara( regra( Id, - , Acao, C XiRequisi-kos I 1 1:- 

perguntavsl( X I , 
nao-foigerguntada( X 1, 

! 3 

faz-pergunta( X, Mata-Ssida, Id, Tipo I, 

lembre-resposta( Meta-Saida, Tipo 1, 

Tipo = siiii, 
X = Metoaida, 
dispara( regra( Id, - , Acao, Requisitos I I. 

lembre-fornecedar( X :- recordedí fornecedor(-,-), fornecedor( X , Idx ),-I, 
recordedt rlinhaf-I, rlinhaí Y I, Ref 1, 

replacec Raf, rlinha( Idx I Y I I I. 

x x x ~ ~ % x x x % x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x  
x % 

% Atualiza o descritor de astado do problema com a p a r b  aceo da regra % 

x x 
x x % % x x x x ~ % ~ x % ~ x ~ % x x x x x % x x x x x x x % x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x  
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atualiza-descriterí Id, C 1  I :- !. 

atualir~escri~orí Id, CXIAcaol I :- no+( recordedíprov~do(~I,provadoí X ),->I, 

lentbre-provado X I, 

recordzí fornecedor[-,-), 

f ornecedorí X , Id I ,- I, 
0 ,  

atualizabeçcritor( Idj Acao I. 

atualiza-descritorí Id, CXIAcaol I :- recorded(provadn(-),provade[ X I,-), 

0 ,  
atualiza-descri,korí Id, Acao 1. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%% 

% % 

% Paga as regras que atenderam aos requisitos da regra selecionada % 

% z 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

paga-regras :- recordodí rllnhaí-I, rlãnha( L I, - I, 
num-elemantosí L, N I, 

N \== 0, 

! , 
paga-regrasl( L, N I, 

inipi-ince-rlinha . 
paga-regras :- paga-ambiente. % Se rlinha e' vazio, paga ao ambiente 

pag-egrasl( C Id I Cauda I, N I :- recordedc atribí-,-,-,-,-I, 

atribí Id, X, Y, St, Z I, Ref I, 

constante( C I , 
recorded(maxpotí-,-I, ntaxpet( R , - I, -1, 

recorded(po~enci~~í~,~IJpoten~ial~R,P1),~IJ 

N l , i s S t + ( C % P 1 I / N ,  

NSt is roundí N1,4 I, 

replacec Ref, dribíId, X J  Y, NSt, i! I I, 

! i  

paga-regraslí Cauda, N I. 

paga-ambiente :- constaiitei C I, 

recordedí ntaxpst(_,-), maxpotí Id , - I,-), 
recorded(potencial(-,-I,po%eiicialí Xd , P >,-I, 
Nl is C P , 
recordedí ambiente(-), anibiente( Capital, I, Ref I ,  

N is Capital + N1 , 
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NC is roundc N , 4 I, 
replacec Ref, ambiente( NC I I. 

imprime-rlinha :- recorded~depuracao~~I~depuracao~onI~~I, 

recorded(dispositivo~~~~dispositàvo(t~I~~~~ 

nl(H1, 

wri2e(HI'Conjunto de regras que con.kribuiram :'IO 
nllHI, nl(H1, 

writa(H,'Ciclo C rlinha ! v)# 

nl(HI, % nti LRl, 82, ... ,Rní 
recordadí ciclo(-), ciclo(TI,J, 

reeorded(rlinha(-I,rLinha(L),_I,-I, 

tab(H,21ywri-ke(tl, T 1 ,  

2ab(H,4IYurritt-(H, L I, 

nl(H3, 

-kestajausalHI. 

verifica-goal :- goal( X I, 

I ~'ecoi-ded(provada(-),provado( X ),-I ; fato( X I I. 

paga-ultima-regra :- constante( C I, 

recorded(ai~ibiente(-1 ,anibien2e( Capital I ,-I, 

recot-ded(maxpot(-,-I , inaxpot( Id , - I 1-1, 
recordadt atrib(-,-,-,-,-), 

a-kribí Id, X, Y, St, Z I, Ref I, 

N is St + C E CapiZal, 

in ipr im~capi ta l (C,Capi ta l ) ,  

MSZ is roundf N,4 I, 

roplacef Ref, atrib( Id, X, Y, NSt, Z )I. 
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pagajlano :- constante( C 1, 

recoi-dod(ambiente(-),ambiente( Capital I,-), 

recordedí plano(->, plano( P1 I 9-1 

retire-i-epI Pl , P I, 
nuin-elemen+os( B , N I, 
V is Capital + 1 - C I/N, 
imprime-pag-plano( C, Capital, N I, 
paga-planol( V , P I. 

paga-planal( V , C Id I Cauda I I : - rocordedt ntrib(-,-, -,-,- I, 
atribc Id, X, Y, St, Z I, Ref 1, 

s i s s t + v ,  

NSt is roundt S, 4 I, 

rcplace( R g f j  attSib( Id, X, Y, NStj Z 11, 

! i  

paga-planol( V , Cauda I. 

imprime-capital( C, Capital 1:- 

rscorded(depuracao(~I,depuracao~o~i~,~I ,  

recordad~disp0sitivo(~~~dispasi2ivo~~~,~~, 

Pgrl is C + Capital, 
Pgr is round(Pgrl,41J 

nl(HI, 

wriZe[H,'Capitd final acuinulado pelo ambiente : ' I ,  

nl(HI, nl(HI, 

write(H,'Cicão Capital Pag. regra final 'I, 

nl(H1, % nn XXX.XXXX XXX.XXXX 

recorded( ciclo(-), ciclo(T1,-IJ 

tab(HJ21,write(H, T 1, 

+ab(H,GI,write(H, Capital 1, 

tab(H,lóI,write(H, Bgr I, 

nl(H1, 

tosta-pausafHI. 

iniprinte-pag-plano( C, Capital, M I:- 

racorded~depuracao~~~Jdepuracao~onI,~I, 

recorded~dispositivo~~~,dàspositivo~t~I,~IJ 

Pgrl is Capital * ( 1 - C I/Nj 
Pgr iç raund(Pgrl,4), 
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nl(HI, 

wriQe(H,'Pagamcnto efetuado a cada regra no plano : ' I ,  

nllHI, nl(HI, 

writc(H,'Ciclo Peg. regras 'I, 

nl(HI, % nn XXX.XXXX 

rocorded( ciclo(-1, ciclo(Tl,-I, 

tab(Hy21,rrrib(H, T I, 

tab(HJ41,wri=ke(H, Pgr 1 ,  

nXíH), 

testa-pausa(H1. 

novo-ciclo :- recorded( ciclo(-I, ciclo( T I, Ref 1 ,  

T n i s T + l ,  

replace( Rsf, ciclo( Tn 1 1. 
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eraseallí prebposí-,-I I, 

eraseallí pregraí-,-I I, 

eraseallí potencial(-,-)), 

eraseallt pespí-,-I 1, 

araçaallí maxpotí-,-I I, 

eraseallí rlinira(-I 1, 

expunge . 
inicializa-bd :- recordzí con(J, coní E 1  I I - 1, 

recordz( rlinha(-I, rlinhaí 111 I , - I, 
recordzí maxpst[-,-I, maxpoQí - , O I, - I, 
inicializa-bela, 

ctr-se%( 0, 1 I, 

rcpeat, 

ctr-inc( 0, ConZ I, 

recordzi rule(-,-I, ruleí Cont, C1 I, - I, 
Cont == 5. 

inicializa-bdl :- regra( Id, - , - , - I, 
C! recordzc pregrat-,-1,pregraí Id , O 1 , -  1 !I, 
fail. 

x ~ x ~ ~ x x x x x x x x % x x ~ % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
x x 
% Fint do Moiar de Inferencia Forward Chaining niarco de 1992 % 

x x 
x ~ x x x x x x x x ~ ~ x x x ~ x x % x x x x x x x x x % x x x ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x ~ L x x x x x x x x x x x x x x  

Anexo B. Motor de Inferência Forward Chaining 



Anexo C. Rotinas Auxiliares 
x x x x ~ ~ x ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x  
x x 
% COPPWUFRJ : Trabalho de Toso de Mestrado em IA X 

r e c o r d z ~ p r o v a d o ~ ~ I , p r o v a d ~ ~ M e t a ~ , ~ ~ ~  

explicagi-ed(MetalHe%aE~cpl, 

conca2(SProvado que $,MeZaExp,Expl), 

escreva-janela(cr-i2,1:Exp111J 

leia-janela(pausa,-I. 

base-conhecimento (Mete,C) : - 
regra(Id, Atrib, Acao, RequisiZos I, 

pertence( bleta, Acao I, 

conv-reqs-termi Xd, C). 

conv-reqs-terin IdJC) : - regra(Id, Atrib, Acao, ( ReqA ; RsqB I 1, 

? I  

concafenaí ReqA, C1 I, 

concaZenai ReqB, C2 I, 

concat( S(SyCl,XII, concat(Xl,$I;$,CAI, 

concatt $($,C2,X21, conca-k(X2,ÇIS ,CBIj 

concatí CA , CB , CSI, 
s2ring_term( CS , C I. 

conv-reqs-tei-mI ld,Cl : - regraiId, Atrib, Acao, ( ReqA , RaqB I I, 
! r  

concatanaí ReqA, C1 I, 
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concatenaí ReyB, C2 1 ,  

conca.kí 8íS,ClJXlIJ concaZO(l,SI,S,CAI, 

concatí $($,C2JX2)J concat(X2,S)Ç ,CBI, 

eoncatí CA , CB , CâI, 
stringtet-mí CS , C I. 

regt-aíId, Atrib, Acaa, Reqs I, 

concatenaí Reqs, C1 I, 

s21-ing-termí C1 , C 1 .  

reyraíId~ AZrib, Acao, Reqs 1 ,  

concatenaí Acao, C1 1 ,  

string-tsrmf C1 , C I. 

desinç~tancisíMe%aJMetêl), 

recordedí respl-,-IJ respítIeta1,nao-sei), -1 .  

desinstancie íEleta,MotalI : - 
functoríl1eta,NMetaJAmeZa), 

f unctoi-IMeZal,NMeZa,An~etaI. 

cont-set0í N , Valor I :- recordrí contador(-,-I,contadorí NJ Valor),- I. 

cont-se+[ N , Valor 1 :- recordedí c~niadorí-~-I, contadori N J  - I, Raf 1 ,  

replaceí Ref, contadorí Nj Valor) 1 .  

cont-isí N , Valor 1 :- racorded( contadorí Nj Valor I, Ref I. 

limpa-talaí01 :- cls. 

Anexo C. Rotinas Auxiliares 



%%%%%%%%%%%%%%%x%%%x%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%xxxx%xx%%xx%x%x%x%%%x%%x%%x%%%xx 
% % 

% COPPEAJFRJ : Trabalho de Tese de Mestrado em IA % 

% 

% Assunto : Modulo Coletar de Dados do Sistetna Especialista 

% 

% 

% ==> Adaptado para 

% 

% Aluno : Jayme 

% 

x 
% 

uso com a interfece de coniunicacao com o usuario % 

% 

Rentes % 

% 

pergun~kc(MEnt,Psrgun~as,Rsgra,ValoresValidos,MSai,Classa,l:- 

MEnt=..CRelMet Argsl, 

esct-eve-perguntas(Pergui~tas), 

leia-i-espostas(Ai-gs,Regra,Peibgun'kas, Respostas) , 
verifica~raspos~asIReçpos~I:a~~Va1oresVal~dos~Raspos~asCo~re~as~C~asse~~ 

v@rifica~var~classaIClasse~, 

MSai=..[RelMet RosposlasCarretaçJ. 

escreve-perguntas Perguwkas) : - 
Perguntas=..[-iProgç1, 

execute(Progs). 

laia-respostas(CJ,Regra~Pergut~tasJNRespwstal:- 

! J  

lei~janelaiiniciw,Respostal, 

recordedlplano(-),plano( Planol 1, - 1, 

retire-rep( Planol, Plano 1, 

transfira( ERegr PlanolJ Resposta, Perguntas, NRasposQa). 

leia~~~espostas~A~~gs,Regra,Pergun~as,Reçpestasl :- 

f az-leituraIArgs, Regra,PergunZas, Respostas) . 
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faz-leitura( Argl~Argsl,Regra,Pergun~as,CNRespost ResposQasll :- 

leia-jaiielaíinicio,Respostal~ 

recat-ded[plano(-),plano( Planol I, - I, 
retire-rep( Planol, Plano I, 

Qransfiraí CRegr Planol, Resposta, PergunQas, NRespostal. 

! 9 
faz~leitura(Args,Regra~Pergun~as~Respostasl. 

verif ica-respostas i CResposQ Respostas3 , CValorVali~aloresValidosI 

CRespost RespCot-rotasl,Classd:- 

varifica~boa-respos~a~Rosposta,Val.orValido,Classa), 

? ?  

verifica~respos~as~Respos~as,ValoresValidos,RespCorretas~Classol. 

resposta~correta~Resposta~ValoresVa1idos,Classal:- 

ípertence(ResposQa,ValoresValidoçli 

Resposta = nao-sei], 
1 ,  
verifica-classe(Resposta,Classel. 
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transfiraíCRsgr Plane1,por-rlue,Poi~guntasJNRespos~ka3:- 

! 1 

conv-acao-termí Regra, Meta 3, 

conv-reqs-teriii ( Regra J CorpoPleta I ,  

explica-porque((Meta,CorpoMeta)), 

leia-janola(con~l,Reçp), 

verifica~respos~a2(RespJB~ano,NResp,Pergun~as,NResposka~ 

~ransfira~CI,por~que,Perguntas,NResposta~ :- 

! , 
escreve-.janela(porque, 

C$ Naa h mais axplicacoes disponiveis ... $13, 
leia-.janelaípausa,Raspl, 

verifica~iesposta2íResp,C1,NResp,Perguntas,NResposta~. 

escreve-valores-validosíValValidos3:- 

n~onta-lis%a(ValValidos,Lvall, 

concatena-args(K SOs valores validos SEIO : ( $ I Lval 3, $SI Lvalx 1 ,  

f eclia-parenteses( Lvalx, Lvaly 3, 

escreve-jãnela(crit,l Lvaly 13, 

escreve-janelaíntsg,C 5 Por favor, responda novan~ente $1). 

verifica-classsínao,nao3:- 

!. 
verif ica-classe(sim,si~~i) : - 
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verifica-var-classsíClasso>:- 

not varIClasse), ?. 

............................................................................. 

% % 

% COPPE/UFRJ : Trabalho do Tese de MasZrado em IA % 
% ---------- .................................. % 

% % 

% Assunto : Modulo Justificador das conclusoes do S.E. . % 

% Responda as indagacoes do tipo "por-que'' e % 

% do tipo '* como " do usuarão do sisZetna. % 

% % 

% ==> Adaptado para uso com a intcrface de comunicacao com o usuario % 

% % 

% Aluno : Jayme Bentas % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

............................................................................... 

% % 

% Rotinas de explicacao do motivo das pergunhs explica "por-que" % 

% x 
.............................................................................. 

mon2a-tela(Meta,ClfeZa>:- 

monZa-linhaí5ss for provados), 

nova-linha, 

monta-linha($ $1, 

escreve ICMeta) , 
nova-linha, 

mon.ta-1inhaIÇentao poda-se concluir$), 

novaJinha, 
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escreve((A,B11:- 

?, 
monta-linha($( $1, 

escreve(A1, 

nova-linha, 

manta-linha($e$l, 

nova-linha, 

monta-linha($ $1, 

eçcreve(B1, 

monta-linha($ )SI. 

escreveí(A;Bl):- 

! i  

nionta-linha ( $  < $1, 

-escreve(A>, 

nova-linha, 

monta-linha(ÇouS1, 

nova-linha, 

nion2-linha($ $ 1, 

escreve (E 1 ,  

11ion.ta-linha i$ 1 $1 . 
escreve(A1:- 

monta-linha (A). 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

% % 

% Rotinas de explicacao dos resultados provados í explica "como" 1 % 

% % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

explica-como ílfe2a1: - 
C! censtroi-~rvorelHe2a~hrvorsMeb1 ! I ,  
intarpreta-arvore(Arvarellata), 

monta-texto (coniol , 
leia-janela(pausa,-1. 
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conç~roi-arvore(  ktiavrn(AI, (A: -ArvoreA) I : - 
ja-provado ( A  1, 

? J  

l~ase~oonhocimen~o~A,CorpoAl, 

constroi-arvore( CorpoA, ArvoreA 1 .  
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interpreta-arvors(s[811 :- 

eserov~siâteina I A ) .  

interpreta-arvora( (A : - B11 : - 
escreve-regra( ( A:- B I I ,  

titonta-texto (como 1, 

! J  
niensagen~-pergun2a (€3) . 

escreve-priittitiva(A) :-monta-linha($ $1, 

sion2a-linha(A), 

monta-linha[$ uina pr imit iva $1. 

escreve-fato (A1 : - ntonta-linha($ $ 3 ,  

monb-linha (A), 
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ntonta-linha($ um fato $1. 

escreve-sistenia(A1 :- monta-linha($ 51, 

nion.ka-linha(A1, 

monta-linha($ uma clausula do sistenia $1. 

eso-eve-desconhecido (A1 : -monta-linha (C $ 1, 

monta-l.iiiha(A1, 

monta-linha($ foi respondido com %ao-sei" $1. 

escreve-nao(A1 :-monta-linha($ $1, 

irionta-linha (AI, 

monta-linha($ foi provado como falso $1. 

escreve-regra( (A: -E%) 1 : - 
malita-linha(Çconsàderando verdade $1, 

nova-linha, 

escreve~condícoes~regra~L3>, 

nova-linha, 

nionta-linha(Sconc1ui-se que$), 

nova-linha, 

monta-linha($ $1, 

monta-linha(A1. 

escreve~condicoes~regra((A,Bl1:- 

escreve-condicoes-regraíA1, 

nova-linha, 

monta-1 inlia(SeS1, 

nova-linha, 

escreve-condicae-regra(B1. 
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mensagem-pergunta íB 1 : - 
leia-janela(cont2,Respl, 

verifica-respostaãíReçp,Bl. 

monta-linha(X1 :-string(f0, 

recordedllinha(-),linha(LinI>a),-1, 

0 ,  
conca* (Línha,X, Linha11 , 
deleta-linha (Linha) , 
rocorda(linha(-),linhã[linhal),-1. 

nova-linha :- iecorda(linha(-),linha($$),_). 

deleta-linha(X1 :- recorded( linha(-l,linha(Xl, Refl, 

erase( Aef 1 ,  

!. 
deleta-linha(-). 
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monta-texto00 :- 

findall( Linha, 

recorded[linha[-1,l.inha(Linha1,_1, 

Texto1 1, 

i~ver4e-lista~Tex~oI,Textol>, 

limpa-texto-bc (Texto1 1, 

prim-maiusc(Textol,Tex~o1, 

escreve-janelaiX,Tex401. 

prirn-niaiusc(6ClICaudal,CC~Caudall :- 

s.Cring-lengZh(CL,L1, 

priin-str-nao-branco(C1,L,O,Ind), 

substring(Cl,Ind,l,C2), 

converte-maiusc(C2,CO), 

substring(C1,O,Ind,C3), 

L1 is b - Ind - 1, 
Xndl i s  Ind + L, 

substringlC1,Iiidl,L1,C41, 

concat(CC3,C0,C41rC1. 

prim~s~r~nao~branco(C,Tain,Pos,Ind> :- 

substring(C,Pos,l,Cl), 

C1 == S S, 

Taml is Tam - 1, 
PosL is Pos + 1, 

pri-str-nao-branco(C,Tantl,Bosl,Ind). 
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Z Traduz os predicados "oxpãicaveis" e troca os x 
x enderecos das variaveis por nomes simbolicos. X 

x x 
% ==> Adendo ao Nucleo de Sisteiria Especialista ( UFSC / LLTC 1 Z 

x x 
% Aluno : .Jayme Bentes x 
x x 
x x x x ~ x ~ ~ x ~ x x ~ x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x ~ x x x x x x x x x x x  

explica-pred<P,Z> :- 

P =.. C Pred 3, 

! , 
explica(Pred,Z). 

% P um termo 

explica-pred(desconheeide(P),ZI :- % P "desconhecido" 

!, 
explica_pred(P,Z11, 

concat(Sdesconliecido S,Zl,Z). 

explica-pred(P,Z) :- 

P =.. C Pred, Arg I, 
var ( Arg) , 
!I 

explica(Pred,Xl), 

cancat(X1,Ç igual a S,X21, 

renomeia-var (Arg,Varl, 

concaQoC?,Var,Z). 

explica-pred(P,Z) :- 

P =.. t Pred, Arg I, 

! > 

explicaIPred,Xl), 

concatOCl,$ igual a $,X21, 

explica(Arg,Vall, 

concaZ(X2,Val,Z). 

% P "conhecido" 

% P um predicado unnrio, 

X nao instanciado. 

% P um predicado unario, 

X iris2anciado 

Anexo C. Rotinas Auxiliares 



% P um ~radicado binario 

P =.. C Op, Argl, Ar92 I, 
! , 
explica( Op, Opx I, 

explic-rgs( Argl,ArgSI, C ] ,  Caudax ), 

inver-ke-lista( Caudax, Argx,Argyl I, 

concatl S S, Opx, Opy I, 

explica-predíP,Z) :- % P uni predicado n-ario 

P =.. C Op I Cauda I ,  
! J  

explica( Op, Opx I, 

explica-argâc Cauda, 11, Caudax I, 

inverteJista( Caudax, Cauday I, 

concat( Opx, $( $, Opy I, 

concatsna-args( C Opy I Cauday I ,  $8 ,XX I ,  

fecha-parenteses( XX, Z I. 

explica-argsc 13, Listal, Listal I:-!. 

explica-argsl C X I C I, Listal, Lista2 I :- 

string-P( X, YI, 

0 ,  
explica-argsí C , C Y I Lista1 I, Lista2 I. 

.............................................................................. 

% % 

% Rotinas auxiliares 'a substituicao dos predicados % 

% % 

.............................................................................. 
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fechagarenLsses[ XX, Z I : - 
string-lengtli(  XX, L I, 

L 1 i s L - 2 ,  

substringf XX, O, L1, Y I, 

concatí Y, S I $ ,  Z I. 
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renomeia-var(Addr.,Vai.l :- recordedíl is~~ddrí_l ,àista-addríL3sta-Addr1,-1,  

nonvar(Lis=ka-Addrl, 

slring-term Addi.cJ Addr 1 ,  

pertence3íAddrc,\lar,Lista-Addrl,!. 

$ Xl $,C11 1- !, 

recordedc lista-addr(-1, Xi Refl, 

replacec Ref,listaaddr( Addrlll. 

inserect(Addr,Var,bista) :- nunl-elenientos(Liçta,N), 

N l i s N + l ,  

string-term(SN,Nl), 

concat($ XS,SN,SNVl, 

concat(SNV,$ $,VarlJ 

recordedl lis2a-addr(-l, X, Refl, 

replace( Ref, lista-addr( AddrlListalll. 
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Base de Conhecimentos - Exemplo 

x x ~ x ~ ~ ~ x x % x ~ x x x x ~ x ~ ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x  
x x 
% Regra numero Q2 X 

x x 
x x x x x ~ ~ x x ~ x x x x x x x ~ x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  
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.............................................................................. 

% % 

% Regra nuinero 03 % 

z % 

%XX%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%X%% 

%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%X%%X%%%%% 

% % 

% Regra numero 04 % 

x % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%rL%%%%%%%%%%%%%%%A%%%%%%%%%%%%%%%%%%L 

.............................................................................. 

% % 

% Regra numero 06 % 

% z 
.............................................................................. 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%X%%X%%%%~%%%%%X%%% 

% % 

% Regra nuitero 07 % 

z % 

.............................................................................. 
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%%%%%%%%%%xx%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%x%%%%xx%xxx%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%% 
% % 

% Regra numero 09 % 

x % 

%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%x%%%% 

%%%x%%%%%x%%x%xx%%%%x%%%%%%%x%%%%%%%%%%%%x%x%%%%%x%%%%%%%%%%x%%x%%%x%%%x%%%%%%x 
x x 
% Regra nuniero 11 % 

% % 

%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
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regra(SRl.3S,C35,30,1,131,r pfactor(X1, s=krong(Qruel, weak(fa1sel 1, 

C prod(Y1, ( Y = computer; Y = romance; Y = s c i f i  1 ,  

new4ifles(Xl), oldtiQles(X2),  

X i s  X 1  + X2 1 / X 2  - 1 1 ) .  

regra($Rl4$,135,30,1,141,C pfactor(X>, s-trong(falçe), wenkífalse) 3 ,  
t prod(Y1, 

i Y referencs; Y = biography; Y = psychology; Y = sporfç I ,  

newtit les(Xl) ,  o ldki~ les(X21,  

X i s  0.75 [(Xl+X2)/X2-11 11. 
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regra(SR18SJC40,45,1,181jC pfactor(X1, weak(true1, strong(false1 Ij 

C prod(Y1, 

Y \= camputer, Y \= romance, Y \= s c i f i ,  Y \= refereme, 

Y \= biagraphy, Y \= psychology~ Y \= spor2s , 
n a w t i t l ~ s ( X 1 ) ~  o l d t i t l e ~ ( X 2 ) ~  

X is 0.45 ((X1+X21/X2-11 11. 
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x % x ~ x x x x x ~ x x x x x x ~ ~ % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x % % x x x x % % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x r L x x x x x x x x x x  
x x 
% Relacoes expXicaveis da BC X 

x x 
% x x x ~ x x x x % ~ x ~ ~ x x x x x x x x x z x x % x % % x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x % x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x x  

expli~avel(>=~$rnaior ou igual a $1. 

explicaveã í =<, Snienoi- ou igual r 9 1 . 

explicavelí>,$maior que $1. 

explicavel (<J$n~enor que S. 1 . 
sxpli~avsl(=~$ igual a $1. 

explicavel.(8sJS igual $ 91. 

explicavol íiniii, Sminintoç 1. 

explicavsl(sales,fas vendas do produto $1. 

explicavel(quata,$a cota de venda do vendedor $1. 

explicavel(base,Ça quantidade base para a nova cota $1. 

explicavelíeeanorny,$a parspacfiva economica local $1. 
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explicavelífair,$regular $1. 

explicavelípoor,$ruim $1. 

explicavelíprod,$o produto $1. 

explicavelíoldtitiea,$a numero de tituãos antigos nesta linha $1. 

explicavelínewtitles,Sa numero de titulos novos nesta linha $1. 

explicavelIgrowth,Ça taxa de crescinien.ko econoniico $1. 

explicavelíunemploymen~ç,5a taxa de dessmprago $1. 

explicavelírep,$o representante $1. 

explicavelíqtr,$o trimestre $1. 

explieavel~lafactor,$o fator da propaganda local $1. 

explicavelílocalads,Sa quantia gasta om propaganda local $1. 

explicavelípfac2or,$o fator produto $1. 

explicavelís~rong,$linha de produto forte 91. 

explicavelíwsal<,$linha de produfo fraca $1. 

explicavelfefac2or,$a fator economico $1. 

sxplicavslfnewquota,$a nova cota de vendas $1. 

explicavelílerise,~~ cresciirtento esperado das vendas $1. 

explicavel(lefall,$a queda esperada das vendas $1. 
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concat($Qual o % crescimento estimado vendas do produto $,Y,)O, 

concat(SQual o % dacrescinio estimado vendas do produto Ç,Y,X), 

[$Responda com valores  nuniericos en2re O e 100$3), 

f avor-nova-resposta, 

f a i l .  

X >= o,  X =c 100. 

cr i t - le fa là( -1  :- e s c r e v ~ j a n e i a ( c r i t ,  

[$Responda com valores  nuniericos entre  O e 100$3), 

favo-ova-resposta, 

f a i l .  

favor-nova-resposta :- 
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E$- Por favor responda novamente$11. 

%%%%%%%%%%%%xx%%%%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%xx%%%%%%x%%%%%%%xx%%%%%%%%%%% 
x % 

% Fim da Base de Conhecimen-ko a b r i l  de 1991 % 

% x 
%x%%xx%%x%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%x%%%%%%%%%%x%%x%%x%%x%%%%%%%xx%%x%x%xx 
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