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LEGIS: DATA BASE OF INDUSTRIAL LEGISLATION 

ABSTRACT 

The paper presents the main aspects related to the 
development of a data base of legislation, at the Ministry of 
Industry and Energy, Mozambique, as part of the work conducted 
under UNDP/UNIDO Project DP/MOZ/86/014. 

The data base, named LEGIS, concentrates on legislation 
related to industry and energy, but also contains references to 
legal documents of wider application. 

All types of legal documents are acceptable (i.e., laws, 
decrees, decisions, etc), and there is no limitation as to the 
period covered, although preference has been given to legislation 
approved after Independence, in 1975. 

With respect to the nucleous of the information contained in 
the records, it was found that it would only be feasible to 
include the summary of the legal texts, as published in the 
official bulletins, with the addition, eventually, of some 
explanatory notes. Beside this nucleous, there are other fields 
which are required to identify the text, and a field with 
additional descriptors. 

As far as possible, descriptors have been taken from the U.K. 
Macrothesaurus, which proved to be quite satisfactory for the 
description of the industry-related matters. Carefully controlled 
descriptors had to be added to the basic vocabulary, mainly in 
connection with administrative and legal matters. 

At the time of preparation of the present paper, the data 
base, implemented under CDS/ISIS, contained slightly over 900 
records, which means the most substantial part of the legislation 
approved over the years 1975 to 1990, within the relevant subject 
matter. 
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1. INTRODUCAO 

O presente trabalho visa apresentar os aspectos mais 
importantes relacionados com o desenvolvimento de uma base de 
dados de legisla9ao, no Ministerio da Industria e Energia (MIE), 
como parte das actividades realizadas sob o Projecto DP/MOZ/86/ 
014, executado pela ONUDI. 

O principal objectivo, para se ter urna base de dados de 
legisla9ao, esta relacionado com o suporte que pode ser oferecido 
a outras actividades do Projecto ou, em forma mais geral, do MIE. 

De acordo corn o conhecimento disponivel, o exercicio 
revestiu-se de certa novidade no arnbito da ONUDI e, nesse sentido, 
contou com o apoio necessario por parte da Sec9ao de Informa9ao 
Industrial e Tecnol6gica da sede dessa organiza9ao. Em particular, 
foi facilitado o processo de obten9ao do prograrna CDS/ISIS 
(usualmente designado apenas como ISIS), distribuido pela UNESCO 
(3], que foi utilizado para implernentar a base de dados. Cabe 
assinalar que esse prograrna e usado para todas as bases de dados 
textuais existentes na sede da ONUDI, tais como a de referencias 
bibliograficas e as diversas bases relacionadas com tecnologias. 

Na epoca da elabora9ao do presente docurnento, a base de dados 
de legisla9ao, denominada LEGIS, contava com algo mais de 900 
registos. 

2. DESCRI~AO DA BASE DE DADOS 

2.1 Abrangencia 

Inicialrnente, delimitou-se a abrangencia aproximada da base 
de dados, no que diz respeito ao cont~udo tematico. Entendeu-se 
que deveriarn ser incluidos, prioritariarnente, registos referentes 
a diplomas que estivessern clararnente associados corn industria ou 
energia. Alem dessas referencias, poderiam ser incluidos registos 
referentes a textos de abrangencia rnais geral. 

No que se refere ao tipo de textos (leis, decretos, 
despachos, etc), nao houve limita9ao. Todos eles sao considerados 
corno fazendo par~e da legisla9ao. Em principio, haveria urna 
limita9ao pratica, no sentido de que a fonte principal para a 
selec9ao dos textos sao os boletins of iciais. 

No que se refere ao periodo coberto nao ha limita9ao, mas 
deu-se prioridade a legisla9ao que surgiu ap6s a Independencia. 

Com respeito ao nucleo do conteudo dos registos, entendeu-se 
que s6 seria viavel incluir os resumos dos textos legais, tal como 
aparecem publicados, adicionando-se, evcntualmente, notas com os 
esclarecimcntos considerados necessarios. Alcrn dessc nucleo, 
foram incluidos outros campos requcridos para completar a 
identif ica9ao dos textos, e um campo de descritores adicionais, 
para facilitar a recupera9ao e a elabora9ao de relat6rios 
indcxados. 

2 



2.2 Campos 

A continua9ao serao apresentados os campos que def inem a base 
de dados, sem entrar em maiores detalhes tecnicos (tarnanho maximo, 
etc). Pode ver-se, mais adiante, a ~icha Geral de Entrada de 
Dados, que e utilizada para a codifica9ao dos novos registcs; nela 
aparecem todos os campos da base de dados. 

Nas explica96es que seguern, o norne de cada campo esta 
precedido por uma "etiqueta" (nQrnero 10, 20, etc), que ea forma 
interna usada pelo ISIS para identificar o campo. 

Inicialmente, ha dois carnpos utilizados para identificar a 
fonte docurnental de onde foram obtidos os dados. Esses dois 
campos sao obrigat6rios em todos os registos. 

10. FONTE. Em geral, trata-se do jornal oficial utilizado na 
epoca da publica9ao do diploma. Na actualidade, denomina-se 
Boletim da Republica; anteriormente, denominava-se Boletim 
Oficial. Nq entanto, nao ha limita9ao para se utilizar 
outras fontes docurnentais. No caso dos boletins mencionados 
anteriormente, usarn-se as abreviaturas B.R. e B.O., 
respectivamente. Alem da designa9ao da publica9ao, indica-se 
o numero, se for o caso, para facilitar a identif ica9ao. Por 
exernplo: B.R. 18. 

20. ANO DE PUBLICA~AO. Trata-se do ano em que foi publicado o 
diploma, na publica9ao indicada nc carnpo FONTE. O uso do ano 
de publica9ao como um campo separado da FONTE visa facilitar 
a recupera9ao, bem como algumas tarefas de controle 
(critica de dados, emissao de relat6rios, etc). 

A continua9ao, ha cinco campos que fornecem dados adicionais 
para identificar o diploma. 

30. TIPO. Indica se o diploma e lei, resolu9ao, decreto, 
despacho, etc. Este campo e obrigat6rio. 

40. NOMERO. Se for o caso (por exemplo, nas leis), indica o 
numero do diploma. Par exernplo: 12/83. Cabe notar o 
seguinte: 1) alguns diplomas nao tern numero (isso acontece, 
por exemplo, com as despachos) e, nesses casos, o campo e 
deixado em branco; 2) quando ha numero, o ano aparece nos 
dois ultimos digitos, que indicam 0 ano de aprova9ao; 3) 0 
diploma pode aparecer publicado nurn ano posterior ao da sua 
aprova9ao e, portanto, mesmo que tenha numero, nao ha 
redundancia semantica com o carnpo ANO DE PUBLICA~AO. 

50. DATA. Quando for conhecida a data de aprova9ao, esta 
aparecera na forma DD/MM (isto e, dia e mes). 

60. ANO. Sc o diploma nao tiver numcro, estc ;ampo e utilizado 
para indi~ar o ano de aprova9~0, q11ando este for diforcnte do 
A!IO DE PUI3LICA<;AO. !Jos outros casos (isto e, He o diploma 
tivcr numero, ou sc o ANO DE PUBLICA<;Ao for o mesmo que o da 
aprova95o), cstc campo c dcixado cm branco. 

70. ORIGEM. Estc campo 6 utilizado para indicar o 6rgao ou 
6rgaoG de ondc cm~nou o diploma. Por exemplo: Presidcnci3 da 
Rcpublica, Ministcrio da Industria e Energia, etc. Este 
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campo, que e obrigat6rio, e tratado coma "repetitive" (de 
acordo corn a terminologia do ISIS), ja que ULl diploma pode 
ernanar da ac9ao conjunta de rnais de um 6rgao. 

Finalmente, ha tr~s carnpos que se referem ao conteQdo do 
diploma. 

80. RESUMO. Este campo obrigat6ric contem o texto complete do 
resumo do diploma. Em principio, nao sao feitas correc96es 
ao texto publicado, salvo em alguns casos em que se detec~a 
um erro tipograf ico, ou quando e necessario separar duas 
ora96es com um ponto (em lugar do travessao usado na 
publica9ao) para perrnitir alguns tipos de recupera9ao de 
dados (usando os recurses do ISIS para recupera9ao mediante 
proximidade de palavras contidas em uma ora9ao). 

O RESUMO e utilizado como base para a atribui9~0 de 
1escritores ao registo. Na medida do possivel, usa-se um 
recurse do ISIS que permite criar descritores dentro de um 
texto. Por exernplo, se um texto menciona 11 ••• pre90 da 
gasolina ... 11 , basta digitar 11 ••• pre90 da <gasolina> .•• " para 
que o termo GASOLINA seja incorporado, automaticamente, ao 
indice geral de termos mantido pelo programa. Desse modo, um 
grande numero de descritores e gerado a partir dos resumes, 
incluindo, por exernplo, names de empresas, siglas, names de 
proprietarios, produtos, industrias, ac96es adrninistrativas 
(nomea9ao, demissao, interven9ao, etc), nomes de provincias, 
etc. Cabe observar que esse recurso do ISIS e extrernarnente 
flexivel, perrnitindo extrair descritores de parte de uma 
palavra (por ex., digitando 11 ••• ernpresas <sal>ineiras .•• " o 
programa extraira o descritor SAL, que sera incorpora<lo ao 
indice geral). 

90. DESCRITORES. Este campo e opcional. Usa-se para dar 
descritores adicionais aos que foram indicados no RESUMO. Na 
pratica, este carnpc tern sido usado em quase todos os 
registos, particularrnente para dar descritores ligados A 
actividade industrial (por ex., <IND0STRIA DO VIDRO>) ou 
relacionados com diversas ac96es adrninistrativas (por ex., 
<NOMEA<;AO>, .<EXONERA<;AO>, <INTERVEN<;AO DO ESTADO>, etc). 

100. NOTA. Este carnpo e opcional. Usa-se para fornecer 
esclarecimentos essenciais sobre o diploma, ja que, em alguns 
casos, o resumo nao e suficiente para especif icar o conteudo 
do texto. 

2.3 Capta9ao e entrada de dados 

Foram criadas as seguintes fichas para a capta95o de dados: 

1) CAPA DE LOTE. Pode scr utilizada para encaminhar ~ digita95o 
lotes de 50 fichas de entrada de dados. 

2) FICllA GERAL DE ENTRADA DE DADOS. E utilizada para fornecer OS 
dados correspondentes a um novo registo, ou a um registo que 
deve ser substancialmcnte alterado; pode tambcm ser usada para 
indicar um rcgisto quc dcvc scr climinado. Essa ficha aparcce 
na pagina seguintc. 

3) FICHA AUXILIAR DE ENTRADA DE DADO!>. Pode scr utilizada para 
indicar actualiza96cs de um 6nico campo. 



LEG IS : BASE DE DADOS DE LEGISLA<;AO 

FI CHA GERAL DE ENTRADA DE DADOS 

FICHA: I OPERADOR: DATA: I I - -- - - -
OPERA<;AO: ADICIONAR ACTUALIZAR ELIMINAR MFN - - - ---

FvNTE OOCUMENTAL 

10. FONTE: 

20. ANO DE PUBLICA<;AO: 19 -
DADOS GERAIS SOBRE 0 DIPLOMA 

30. TIPO: 

40. NUMERO: 50. DATA: I 60. ANO: 19 - - -
70. ORIGEM: 

DETALHES 

80. RESUMO: 

. 

90. DESCRITORES: 

100. NOTA: -

·---
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Na pratica, ate o memento, foi utilizada somente a FICllA 
GERAL DE ENTRADA DE DADOS. 

Fni elaborada uma tela de entrada de dados. Devido a 
simplicidade dos conceitos envolvidos, nao foi necessario criar 
instru96es especiais de ajuda, se bem que o ISIS oferece 
facilidades nessa materia. 

2.4 Relat6rios 

Foram criados quatro formatos de relat6rio. Dois deles 
correspondem ao "modo de prova", onde aparecem todos os sinais 
auxiliares utilizados na entrada de dados (isso inclui, por 
exernplo, os simbolos < e > utilizados para delimitar os termos de 
indexa9ao); esses formatos sao utilizados, principalmente, para 
detectar erros durante a etapa de criti.ca visual dos dados. Os 
outros dois formatos correspondem ao "rnodo de dados", onde os 
simbolos especiais sao eliminados ou substituidos por caracteres 
de pontua9ao, de modo que os textos aparecem numa forma de escrita 
mais corrente. 

2.5 indice 

O instrurnento essencial para acelerar a recupera9ao dos dados 
e o indice criado pelo prograrna. o prograrna mantem urn unico 
indice, com todos os terrnos extraidos de cada registo, a partir de 
uma tabela de selec9ao. Esse indice e periodicamente impresso, 
para auxiliar no processo de critica dos dados. Cada termo do 
indice pode ter ate 30 caracteres. Portanto, nos casos em que o 
norne de urna pessoa ou institui9ao tern mais de 30 caracteres, e 
necessario criar urn descritor apropriado, usando alguma forma de 
abreviatura. 

3. ASPECTOS OPERACIONAIS 

3.1 Prepara9ao de dados 

Os textos sao escolhidos por um advogado, basicamente a 
partir do exarne de diarios oficiais. Para cada texto e preparada 
urna ficha de entrada de dados, com o preenchimento manual dos 
campos apropriados, salvo o de resumo, que tem recebido urn 
tratarnento especial. 

Devido ao tempo requerido e a possibilidade de introdu9ao de 
erros, que estariam envolvidos na transcri9ao manual do resumo 
para a f icha de entrada de dados, tern sido usado, corn bons 
resultados, o seguinte procedirnento: 

1) o texto seleccionado e fotocopiado com amplia9ao, para 
facilitar a leitura por parte do operador encarregado da 
digita9ao; 

2) a fotoc6pia 6 recortada e colada na fichn, dentro do espa90 
rescrvado para o campo RESU10. 

Urn aspecto delicado esta relacionado com a atribuiyao de 
dcscrit0res. Inicialrncnte, o advogado que selecciona os textos 
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atribui descritcres segundo criterios gerais, que foram 
estabelecidos no come90 da actividade. Portanto, dentro desses 
criterios, ha uma primeira etapa em que os descritores sao 
atribuidos com bastante liberdade. Os dados assim preparados sao 
entrados imediatamente para a base de dados. Numa segunda etapa, 
a partir de um relat6rio de prova contendo os novas registos, sao 
feitas as seguintes opera9oes: 

1) correc9ao de erros; 
2) atribui9ao de descritores com base na utiliza9ao de um tesauro 

(vocabulario- controlado). 

Esse procedimento foi utilizado para colocar os registos a 
disposi9ao dos usuarios no menor espa90 de tempo, ja que a escolha 
de descritores com base num tesauro e um processo relativamente 
demorado. 

Decidiu-se iniciar a escolha de textos pelo anode 1987, 
trabalhando depois corn os anos mais recentes e com os anteriores a 
1987. A escolha desse ano tern aver com o inicio do Programa de 
Reabilita9ao Econ6mica, o que torna o ano de 1987 num marco 
referencial hist6rico de inegavel importancia legislativa, corn 
abundancia de diplomas de natureza econ6mica,. de rnuita utiliza9ao 
pelos principais usuarios da LEGIS. 

3.2 Uso de tesauro 

Um tesauro para processamento de informa9ao e, essencialrnen
te, um vocabulario controlado e hierarquico. Em principio, s6 
deveriam utilizar-se descritores que aparecessem no tesauro, salvo 
no que se refere a nornes pr6prios (pessoas, institui9oes, 
provincias, etc). Na pratica, e comum que se fa9a n~cessario 
acrescentar alguns termos ("extens6es''), para cobrir situa9oes nao 
previstas no vocabulario original. 

A utiliza95o de um vocabulario controlado torna-se neccssaria 
para evitar a explosao do indice (o que acontece quando os 
descritores sao atribuidos em forma totalmente livre) e para 
facilitar a procura. Par exemplo, no caso de textos que fa9an 
referencia a "tecidos", "empresas tcxtcis", "inclustrias texteis", 
etc, e atribuido o descritor "INDUSTRIA TEXTill". 

Existiu certa dificuldade para se escolher um tesauro que 
rcsultasse adcquado para as finalidadcs do trabalho, que requer 
certo detalhamento em rnateria de termos legais e industriais. 
Finalmente, deciaiu-se pela adop9ao do Macrothesaurus (1), 
fornecido pela sede da ONUDI, como referencia primaria. Esse 
tesauro e utilizado em muitos sectores das Na9oes Unidas, 
existindo em espanhol, franccs e inglcs (uma versao em portugues 
estaria sendo preparada). Foram fornccidas as primeiras duas 
vers6es, de rnodo que optou-se par utilizar como base a versao em 
espanhol. 

Corresponde assinalar que o Macrothesaurus foi dcscnvolvido 
para atendcr necessidades gcrais de indcxa9ao, como as que podem 
surgir no tratamcnto de documcntos administrativos ou cm 
bibliotecas n5o cspcciali~adas. Como aparcce na Introdu~ao [1), a 
finalidade foi "criar uma linguagem documcntal quc perrnita 
proccssar com a maier cobertura possf vel a inforrna9fio ~rlativa ao 
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desenvolvimento econom1co e social e seja urn ponto de convergencia 
dos tesauros sectoriais consagrados a aspectos mais especif icos, 
como a agricultura, a industria, o trabalho, a educa9ao, a 
popula9ao, a ciencia, a tecnologia, a cultura, a cornunica9ao, a 
saude OU 0 rneio ambiente". 

Encontrou-se que o Macrothesaurus e satisfat6rio para as 
necessidades da LEGIS, no que diz respeito aos termos relacionados 
com d industria. E, no entanto, um pouco limitado no que diz 
respeito aos terrnos juridicos; portanto, aceitou-se que, nessa 
area, seria necessario utilizar extensoes, cuidadosarnente 
controladas, do vocabulario fornecido pelo tesauro. 

Cabe acrescentar que a experiencia acuw.ulada n3 utiliza9ao do 
Macrothesaurus indica que ele pode ser uma boa op9ao para indexar 
documentos processados dentro do MIE. 

Como referencia secundaria tern sido consultado o Tesauro 
SPINES (2], em portugues, elaborado atraves de um proje~to UNESCO/ 
IBICT (Brasil)/JNICT (Portugal). Em geral, e muito similar ao 
Macrothesaurus, mas rnostra-se menos satisfat6rio para a indexa9ao 
de industrias. 

3.3 Recupcra95o de dados 

o ISIS oferece diversos recurses para a recupera9ao de dados, 
que nao apresentam maiores dificuldades de aprendizagem. Foi 
feita a adapta9ao requerida para suportar todos os caracteres do 
portugues, mediante a modif ica9ao de certas tabelas usadas pelo 
programa. Se bem que o ISIS utiliza urna forma padronizada para 
incluir termos no seu indice (por exemplo, o termo "nomea9ao" e 
gravado como "NOMEACAO"), as conversoes necessarias sao feitas 
autornaticamente pelo programa, atraves das referidas tabelas. 

Uma recupera9ao tipica, baseada no uso de descritores 
existentes no indice, nao demora mais que uns poucos segundos. E 
possivel, no entanto, fazer consultas com termos de livre escolha; 
obviamente, essas consultas devem revisar cada registo e requerem 
mais tempo. 

4 • C0!1CLUSAO 

tla sua for ma actua 1, LEGI s con tern a ma ioi.: pa rte de leg isla9ao 
relacionada com industria e cnergia, aprovada a partir de 1974. 
Como crn toda basn de dados, surgem dois problcmas essenciais: 

1) a manutcn9ao da base de dados (quc envolve, principalmente, a 
capta9ao de novas textos e a prcpara~ao, cntrada e critica dos 
dados) ; 

2) a facilita~~o do ace~so aos usujrios principnis (nomcadamente, 
funcionjrios do Departamcnto Juridico e d0 GREI, no MIE). 

Com rcr;peito ao primeiro problcma, entcnde-sc que ele podc 
scr devidamcnte contornado mcdiante o cnvolvimento de um advogado 
por curtos pcriodos, dcdicados A selec9ao de novas d!~lomas e 
prccnchimcnto das fichas de entrada de dados. O rest~nte das 
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tarefas rclacionadas com a manutcn9ao da base de dados poder5 scr 
atendido pelo pessoal lotado no Centro de Informa9ao Industrial, a 
ser criado no MIE. Evidenternente, surgirao consultas eventuais ao 
assessor juridico, para dirirnir diversas duvidas. 

Corn respeito ao segundo problerna, sern chegar a considerar a 
utiliza9ao de urna rede local, e possivel soluciona-lo com a 
instala9ao de rnicrocornputadores, contendo c6pias da LEGIS, junto 
aos principais usuarios. Essa solu9ao torna-se viavel devido a 
diminui9ao do pre90 das rnaquinas. Alem disso, cabe lernbrar que a 
entrada de dados na LEGIS ~ealiza-se, principalrnente, por lotes. 
Portanto, urna vez que urn nova lote de registos foi entrado e 
criticado, no Centro de Informa9ao Industrial, e possivel instalar 
rapidamente c6pias actualizadas da LEGIS, nos computadores dos 
usuarios. 

Obviamente, o uso de c6pias do ISIS, que e distribuido 
gratuitarnente pela UNESCO, vai requerer a obten9ao de licen9as 
adicionais para a utiliza9ao do programa, o que nao oferece 
dificuldade. 

Um beneficio adicional ao desenvolvirnento da LEGIS, consiste 
na experiencia acurnulada nos diversos aspectos relacionados corn a 
cria9ao e utiliza9ao de urna base de dados textuais. Outras bases 
de dados que podern ser obtidas da ONUDI utilizam as mesmas 
tecnicas experirnentadas no caso da LEGIS. 
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