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Incorporação de Incertezas Numéricas para Validação de

Modelos Não Lineares

Igor Carlini Silva1

Gabriel Hugo Álvares Silva2
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Resumo. O presente artigo tem por finalidade propor um método de validação de modelos
que incorpore informações relativas aos erros no cômputo de funções computacionais durante
a validação de modelos. Como estudos de caso, utilizam-se dois modelos identificados dos
sistemas Mapa Seno e Circuito de Duffing-Ueda e os métodos de validação de modelos RMSE
e MAPE. Pôde-se notar que, na 65a iteração para o Mapa Seno, por exemplo, a diferença
entre o método proposto e o da literatura, considerando o ı́ndice RMSE, é de 34%.
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1 Introdução

Os sistemas dinâmicos experimentais são, a rigor, não lineares. Por esta razão, seu
estudo e entendimento é de extrema importância. Para realizar a análise de tais sistemas,
é necessária a obtenção de um modelo matemático que os represente. O modelo polinomial
NARMAX (Nonlinear AutoRegressive Moving Average model with eXogenous input) vem
sendo muito utilizado para representar sistemas dinâmicos não lineares [2, 3], sendo este
um tipo de função recursiva na qual termos e parâmetros são selecionados cuidadosamente.
Para a identificação de um modelo, podem ser utilizadas técnicas como: modelagem caixa-
branca, caixa-cinza e caixa-preta [1].
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Após a identificação de um modelo que representa um determinado sistema, é ne-
cessário verificar a sua confiabilidade, ou seja, o modelo deve ser validado. Entre as
técnicas de validação de modelos dispońıveis na literatura, pode-se citar os ı́ndices RMSE
(Root Mean Square Error) e MAPE (Mean Absolute Percentual Error) [1]. Além da
identificação e modelagem de sistemas, experimentos numéricos são cruciais para o desen-
volvimento de conhecimento sobre o comportamento de sistemas dinâmicos [8], uma vez
que, sendo descritos por funções recursivas, o resultado da iteração atual sempre depende
do anterior [6]. A computação numérica usa aritmética de ponto flutuante na maior parte
dos computadores sob o padrão IEEE 7542-2008. Como a computação numérica é uma
aproximação dos números reais, utilizando um número finito de números, pequenos erros
são gerados a cada iteração durante as simulações [10].

No que diz respeito à propagação de erros, Galias [4] apresenta vários métodos com-
putacionais para um estudo rigoroso de sistemas não lineares, considerando os erros por
arredondamento, através de análise intervalar. Em [5], os autores mostram que, para
parâmetros e condições iniciais espećıficos no mapa loǵıstico, a distância entre duas órbitas
próximas cresce geometricamente a cada iteração. Além disso, Nepomuceno e Martins [9]
apresentam um método para avaliar o limite inferior do erro (Lower Bound Error – LBE)
em funções recursivas, como ferramenta para aumentar a confiabilidade de simulações
computacionais. Embora apresentem contribuições importantes no estudo da propagação
de erros computacionais, não se tem conhecimento de trabalhos que avaliem a influência
de tais erros em métodos de validação de modelos.

Portanto, este trabalho tem como finalidade verificar a influência dos erros computaci-
onais na validação de modelos por meio de simulações computacionais, através da junção
conceitual do LBE aos métodos existentes na literatura. A fim de verificar a eficácia da
metodologia proposta, foram utilizados dois estudos de caso de modelos identificados dos
sistema de Duffing-Ueda e Mapa Seno. O presente trabalho está organizado como segue.
A segunda seção apresenta os conceitos preliminares relevantes para o desenvolvimento
do trabalho. A terceira seção apresenta a metodologia adotada. Na quarta seção são
expostos os resultados obtidos nos casos estudados e a quinta seção apresenta a conclusão
do trabalho.

2 Conceitos Preliminares

2.1 Modelos NARMAX

Os modelos polinomiais NARMAX são estruturas paramétricas capazes de represen-
tar o comportamento de uma ampla classe de sistemas dinâmicos não lineares reais. O
modelo é matematicamente definido pela equação (1) [3], onde yn, un e en, são, respec-
tivamente, a sáıda, a entrada e o rúıdo no tempo discreto n ∈ N. Os parâmetros ky, ku
e ke são os máximos atrasos considerados e F ` é uma função polinomial com estrutura a
ser determinada de grau `.

yn+1 = F `[yn, ..., yn−1−ky , un, ..., un−1−ku′ , en, ..., en−1−ke ] (1)
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2.2 Índices RMSE (Root Mean Square Error) e MAPE (Mean Absolute
Percentual Error)

Dois ı́ndices para validação de modelos identificados frequentemente utilizados na li-
teratura são os ı́ndices RMSE e MAPE [1]. Estes ı́ndices podem ser expressos por:

RMSE =

√
ΣN
k=1[y(k)− ŷ(k)]2√

ΣN
k=1[y(k)− ȳ(k)]2

(2) MAPE =
1

N

N∑
k=1

∣∣∣∣ ŷ(k)− y(k)

y(k)

∣∣∣∣ (3)

sendo y(k) os dados mensurados do sistema, ŷ(k) a simulação do modelo e ȳ(k) a média
dos dados de y(k) para ambos os ı́ndices [1]. Os ı́ndices apresentam restrições para serem
computados, onde tanto o modelo quanto o sistema precisam ser compostos pelas mesmas
entradas e condições iniciais. O ı́ndice RMSE representa a relação do somatório do erro
quadrático entre o modelo e o sistema, e o somatório do erro quadrático entre o sistema
e sua média [7]. Já o ı́ndice MAPE representa a relação entre o módulo do somatório da
diferença entre sistema e o modelo, e o produto do número de iterações (N) pelo sistema.

2.3 Lower Bound Error

O LBE é um método que tem por finalidade obter o limite inferior do erro computaci-
onal ocorrido a cada iteração de uma simulação. Este método foi desenvolvido por [9], e
sua representação matemática é dada por 2δa,n = |x̂a,n − x̂b,n|.

Uma órbita é uma sequência de valores de um mapa, representada pelo sub́ındice n.
Uma pseudo-órbita é uma aproximação de uma órbita. Neste caso, cada pseudo-órbita é
representada por x̂, cada uma com seus sub́ındices, a e b, indicando suas extensões. Logo,
{x̂a,n} e {x̂b,n} são duas pseudo-órbitas derivadas de duas extensões intervalares. Em uma
simulação, se o limite inferior do erro for maior que a tolerância desejada, a metodologia
utilizada deve ser reavaliada.

3 Metodologia

Uma vez que, em sistemas dinâmicos não lineares o estado futuro é extremamente
dependente do estado atual, o erro propagado pode tomar dimensões consideráveis. A
fim de considerar o erro numérico em métodos de validação de modelos, modificaram-se,
dentre os métodos dispońıveis na literatura, os ı́ndices RMSE e MAPE.

3.1 LRMSE (Lower Root Mean Squared Error) e LMAPE (Lower Mean
Absolute Percentual Error)

Com o intuito de aperfeiçoar os métodos de validação existentes, levando em consi-
deração os erros computacionais em suas equações, fez-se uso do conceito LBE para o
desenvolvimento das equações matemáticas do novo método. Portanto, os novos ı́ndices
RMSE e MAPE foram designados por LRMSE e LMAPE, como mostrado pelas Equações
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(4) e (5). A obtenção destes novos ı́ndices foi posśıvel devido ao fato de que os métodos
de validação levam em consideração a simulação dos modelos matemáticos e têm por fina-
lidade verificar o quão o modelo está próximo do sistema, além de apresentar os mı́nimos
valores posśıveis para os dados reais do sistema. Já o LBE mapeia o crescimento do limite
inferior do erro. Portanto, o método proposto realiza a junção conceitual do LBE com os
ı́ndices de validação, como o RMSE e o MAPE.

LRMSE =



√
ΣN

k=1
[y(k)− ŷ(k)× (1− δa,n)]2√
ΣN

k=1
[y(k)− ȳ(k)]2

, ŷ(k) < y(k)

√
ΣN

k=1
[y(k)− ŷ(k)× (1 + δa,n)]2√
ΣN

k=1
[y(k)− ȳ(k)]2

, ŷ(k) > y(k)

(4)

LMAPE =



1

N

N∑
k=1

∣∣∣∣∣ ŷ(k)× (1− δa,n)− y(k)

y(k)

∣∣∣∣∣ , ŷ(k) < y(k)

1

N

N∑
k=1

∣∣∣∣∣ ŷ(k)× (1 + δa,n)− y(k)

y(k)

∣∣∣∣∣ , ŷ(k) > y(k)

(5)

A substituição de ŷ(k) para ŷ(k)× (1± δa,n) em ambos os ı́ndices tem por finalidade
incluir as incertezas computacionais ocorridas a cada iteração por meio do ı́ndice LBE.
Uma observação é realizada no que diz respeito a somar ou subtrair o termo ŷ(k) × δa,n
aos ı́ndices, cujo o objetivo é evitar os casos em que o erro possa aumentar e o ı́ndice
diminuir, o que promoveria uma falsa interpretação. Com o intuito de verificar a eficiência
do método proposto, foram utilizados dois estudos de caso de modelos identificados dos
sistema de Duffing-Ueda e Mapa Seno. Para cada um deles, aplicou-se os métodos LRMSE
e LMAPE, de acordo com o procedimento descrito a seguir.

1. Obtém-se os ı́ndices RMSE e MAPE através das Equações (2) e (3). Os termos y(k)
e ŷ(k) representam os dados provenientes de Xn e G(Xn), sendo estes as equações
do sistema e do modelo, respectivamente.

2. Calcula-se os ı́ndices modificados

(a) Primeiramente, calcula-se o LBE. As duas pseudo-órbitas consideradas foram
G(Xn) e H(Xn), sendo estes o modelo e a extensão do sistema, respectivamente;

(b) Utilizando o LBE calculado no subitem anterior, calcula-se os ı́ndices LRMSE
e LMAPE, de acordo com as Equações (4) e (5). Os termos y(k) e ŷ(k) são os
mesmos utilizados no item 1.

3. Um novo procedimento é empregado para obter os ı́ndices. Realizam-se os mesmos
passos descritos anteriormente, mas substituindo Xn por G(Xn) e G(Xn) por H(Xn)
nas equações. Utiliza-se o mesmo LBE calculado no item 2 (a). Esta etapa foi
realizada para efeito de comparação e análise dos resultados entre os ı́ndices LRMSE
e LMAPE obtidos.

4 Resultados

4.1 Mapa Seno

Através de manipulações nas partes sublinhadas das representações matemáticas dos
sistemas, obtém-se duas extensões intervalares, sendo as Equações (6), (7) e (8) referentes
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ao Mapa Seno. As simulações ocorreram com as condições iniciais Xp = 0, 5, sendo p sua
ordem, alterando de p = 0...3. As comparações entre os resultados obtidos do RSME e
LRMSE, MAPE e LMAPE podem ser observadas na Figura 1.

Xn = 1, 2πsen(xn−1) (6) G(Xn) = 2, 6868Xn − 0, 2462X3
n (7)

H(Xn) = 2, 6868Xn − (0, 2462Xn)X2
n (8)

(a) RMSE e LRMSE do Mapa Seno. (b) MAPE e LMAPE do Mapa Seno.

Figura 1: Análise dos resultados para os dois ı́ndices referente ao Mapa Seno.

Por meio da Figura (1), nota-se que o RMSE tende a permanecer em uma região.
O LRMSE, quando compara o sistema com o modelo, sendo as Equações (6) e (7), res-
pectivamente, se inicia com o mesmo valor do RMSE mas, ao decorrer da simulação, o
erro tende a crescer, sendo que na 65a iteração apresenta uma diferença de 34%, fazendo
com que o ı́ndice oscile no entorno do RMSE. Na comparação entre o modelo e extensão,
sendo as Equações (7) e (8), respectivamente, para o ı́ndice LRMSE, ele inicia próximo de
zero e posteriormente tende a oscilar no entorno do RMSE, apresentando uma diferença
de 45% na 65a iteração. Isto se dá pelo fato da inclusão do erro aos métodos, uma vez
que uma pequena pertubação causa resultados diferentes. Além de evidenciar que, apesar
de obter um modelo que represente bem o sistema, ao realizar simulações no ambiente
computacional, isto irá gerar resultados diferentes. A mesma análise pode ser feita para o
ı́ndice LMAPE, no qual a diferença é aproximadamente de 46% e 58%, respectivamente.

4.2 Oscilador de Duffing-Ueda

A Equação (9) modela o sistema e [1] apresenta a equação polinomial NARMAX do
modelo. As pseudo-órbitas são obtidas através de modificações matemáticas ao modelo que
estão sublinhadas, obtendo as Equações (10) e (11). Na simulação dos modelos NARMAX,
quanto à extensão, adotou-se que as condições iniciais seriam Xp = 0, sendo p = 0...4 e
utilizou-se U = Acos(nTs), sendo n ∈ N , Ts = π/60, A = 10, k = 1 e µ = 0, 25. A Figura
2 apresenta a comparação entre os ı́ndices RMSE e LRMSE, além da comparação entre
MAPE e LMAPE .
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(a) RMSE e LRMSE do Oscilador de Duffing-Ueda. (b) MAPE e LMAPE do Oscilador de Duffing-Ueda.

Figura 2: Análise dos resultados para os dois ı́ndices referente ao Oscilador de Duffing.

Acos(t) =
d2y

dt2
+ k

dy

dt
+ µy3 (9)

G(Xn) = 2, 1579Xn − 1, 3203Xn−1 (10)

+0, 16239Xn−2 + 0, 000341Un

+0, 0019463Un−1 − 0, 0048196X3
n

+0, 003523X2
nXn−1

−0, 0012162XnXn−1Xn−2

+0, 0002248X3
n−2

H(Xn) =0, 0003416Un + 0, 0019463Un−1 (11)

+2, 1579Xn − 1, 3203Xn−1

+0, 16239Xn−2 − 0, 0048196X3
n

+ 0, 003523X2
nXn−1

− 0, 0012162XnXn−1Xn−2

+ 0, 0002248X2
n−2

Na Figura (2), o ı́ndice RMSE tende a permanecer em uma região. O LRMSE, quando
compara o sistema com o modelo, através das Equações (9) e (10), respectivamente, tende
ficar oscilando entre os valores do RMSE, tendo uma diferença de 11,2 ×10−14% na 65a

iteração. Quando comparando o modelo com a extensão, por meio das Equações (10) e
(11), respectivamente, o LRMSE tende a permanecer próximo de zero e posteriormente
crescer, possuindo uma diferença de 99,99% na 65a iteração. Os métodos evidenciam
que os valores reais localizam-se acima dos dados obtidos, além de comprovar que mesmo
obtendo um modelo fiel ao sistema, ao realizar simulações computacionais, geram erros de
simulação como mostrado através da comparação entre as Equações (9) e (10). As mesmas
observações podem ser realizadas para o LMAPE, no qual apresentam uma diferença de
15,1×10−14% e 99,99%, respectivamente para a 65a iteração.

5 Conclusões

A não consideração dos erros computacionais pode resultar em resultados relativamente
incoerentes, induzindo assim, a conclusões parcialmente corretas. No entanto, com a
redefinição dos métodos de validação de modelos, foi posśıvel verificar um comportamento
mais realista dos sistemas investigados, além de evidenciar que os resultados finais obtidos
delimitam a região mińıma em que os dados reais estão localizados. Pode-se ainda ressaltar
a diferença dos resultados apresentados pela simulação do LRMSE e LMAPE comparando
os sistemas e modelos e comparando os modelos e as extensões. Essa diferença se dá
pois, embora representem fielmente o sistema e sejam matematicamente equivalentes, os
modelos e extensões requerem operações computacionais distintas para serem simulados
[11]. Para trabalhos futuros, pretende-se englobar aos ı́ndices de validação a questão das
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operações matemáticas nos computadores.
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[8] B. Manashita e R. Binoy, Dynamics of the fractional-order chaotic PMSG, its stabi-
lisation using predictive control and circuit validation, IET Electric Power Applica-
tions, IET, vol. 11(5), 707-716, (2017), DOI: 10.1049/iet-epa.2016.0506.

[9] E. G. Nepomuceno e S. A. M. Martins, A lower bound error for free-run simulation of
the polynomial NARMAX, Systems Science & Control Engineering, vol. 4(1), 50-58,
Taylor & Francis, (2016), DOI: 10.1080/21642583.2016.1163296.

[10] E. G. Nepomuceno, Convergence of recursive functions on computers, The Journal of
Engineering, vol. 1(1), IET Digital Library, (2014).



8

[11] E. G. Nepomuceno e E. M. A. M. Mendes, On the analysis of pseudo-orbits
of continuous chaotic nonlinear systems simulated using discretization schemes
in a digital computer, Chaos, vol. 95, 21-32, Solitons & Fractals, (2017), DOI:
10.1016/j.chaos.2016.12.002.


	1 Introdução
	2 Conceitos Preliminares
	2.1 Modelos NARMAX
	2.2 Índices RMSE (Root Mean Square Error) e MAPE (Mean Absolute Percentual Error)
	2.3 Lower Bound Error

	3 Metodologia
	3.1 LRMSE (Lower Root Mean Squared Error) e LMAPE (Lower Mean Absolute Percentual Error)

	4 Resultados
	4.1 Mapa Seno
	4.2 Oscilador de Duffing-Ueda

	5 Conclusões
	6 Agradecimentos

