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CONVENIO 107 DA OIT SOBRE 

POPULAÇÕES INDÍGENAS E 

TRIBAIS, 1957
Artigo 2:

• “Será incumbência principalmente dos 

governos desenvolver programas 

coordenados e sistemáticos para a proteção 

das populações em questão e sua 

integração progressiva na vida de seus 

respectivos países.” (Sublinhado nosso)



REPORTE MARTÍNEZ-

COBO, ONU 1982: 
380. São consideradas comunidades, povos e nações indígenas aquelas que, tendo uma continuidade 

histórica com as sociedades anteriores à invasão e que são pré-coloniais, que se desenvolveram nos seus 

territórios, e que se consideram distintas de outros setores das sociedades que agora prevalecem nesses 

territórios ou em partes deles. Constituem atualmente setores não dominantes da sociedade e tem a 

determinação de preservar, desenvolver e transmitir a futuras gerações seus territórios ancestrais e sua 

identidade étnica como base de sua existência continuada como povos, de acordo com seus próprios 

padrões culturais, suas instituições sociais e sistemas legais. 

Essa continuidade histórica pode consistir na continuação, durante um período prolongado que chegue até o 

presente, de um ou mais dos seguintes fatores: 

• Ocupação das terras ancestrais ou pelo menos de parte delas; 

• Ascendência comum com os ocupantes originais destas terras; 

• Cultura geral ou, em certas manifestações específicas (como religião, vida vob um sistema tribal, 

pertencimento a uma comunidade indígena, vestimenta, meios de vida, estilo de vida, etc.); 

• Idioma (quando se utilize como língua única, como língua materna, como meio habitual de comunicação 

no domicilio ou na família ou como língua principal, preferida, habitual, geral ou normal); 

• Residência em certas partes do país ou em certas regiões do mundo; 

• Outros fatores pertinentes.



REPORTE MARTÍNEZ-

COBO, ONU 1982: 

381. Desde o ponto de vista individual, 

entende-se por pessoa indígena toda pessoa 

que pertence a estas populações indígenas 

por auto-identificação como indígena 

(consciência de grupo) e é reconhecida e 

aceita por estas populações como um de seus 

membros (aceitação pelo grupo). 



REPORTE MARTÍNEZ-

COBO, ONU 1982: 
385. Recomenda-se que as estatísticas das 

populações indígenas sejam compiladas de 

forma consciente e meticulosa, tomando em 

conta, na medida do possível, os critérios 

subjetivos de auto-identificação e 

aceitação, segundo o que está descrito na 

definição de populações indígenas (capítulo V) 

deste estudo.



CONVENIO 169 DA OIT SOBRE 

POVOS INDÍGENAS E TRIBAIS,

1989Artigo 1: 

• Povos em países independentes, considerados indígenas
pelo fato de descender de populações que habitavam no 
país ou em uma região geográfica à qual pertence o país 
na época da conquista ou da colonização ou do 
estabelecimento das atuais fronteiras estatais e que, 
qualquer que seja sua situação jurídica, conservem todas 
suas próprias instituições sociais, econômicas, culturais e 
políticas, ou parte delas.

• A consciência de sua identidade indígena ou tribal deverá 
ser considerada como um critério fundamental para 
determinar os grupos para os quais se aplicam as 
disposições do presente Convenio.



POVOS E COMUNIDADES 

INDÍGENAS: 

EXISTÊNCIA CIDADÃ 

COMPLETA

Políticas e leis

Titularidade

Identidade

Identificação

Relações 
sociais

Censos e 
estatísticas



PORQUE A 

AUTO-IDENTIFICAÇÃO 

INDÍGENA É UM PROBLEMA 

NOS CENSO?



MUDANÇAS NA FORMULAÇÃO 

DAS PERGUNTAS NOS CENSOS 

MEXICANOS
• 2000:   (NOME) é náhuatl, maya, zapoteco, mixteco ou 

de outro grupo indígena? = 6.2% da população maior de 

5 anos se considerou indígena. 

• 2010:   De acordo com a cultura de (NOME), ela (ele) se 

considera indígena? = 14.6% da população maior de 5 

anos se considerou indígena.

• 2015:   De acordo com sua cultura, (NOME) se 

considera indígena? = 23.4% da população maior de 5 

anos se considerou indígena.



POPULAÇÃO QUE FALA LÍNGUA 

INDÍGENA POR PAÍS (ABSOLUTOS)
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POPULAÇÃO AUTO-IDENTIFICADA 

COMO INDÍGENA POR PAÍS 
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PROPORÇÃO DE POPULAÇÃO 
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RESUMO…

• A pesar de que o critério subjetivo do 

pertencimento por auto-atribuição é 

amplamente considerado adequado como 

critério de identificação étnico-racial, ele 

apresenta variações em todos os sentidos, 

que não tem explicação. Este é o problema.



O QUE SE QUER MEDIR NOS 

CENSOS COM O MARCADOR 

ÉTNICO-RACIAL?



PREMISSA

• O objetivo da pergunta de auto-atribuição 

indígena nos censos e pesquisas no 

México e na América Latina é o de 

identificar os indivíduos que tem uma 

identidade indígena.



IDENTIDADE ÉTNICA

• Desde uma perspectiva antropológica “a identidade pode 

ser definida como um processo subjetivo (e 

freqüentemente auto-reflexivo) pelo qual os sujeitos 

definem sua diferença com outros sujeitos (e com seu 

entorno social) mediante a auto-atribuição de um 

repertório de atributos culturais freqüentemente 

valorizados e relativamente estáveis no tempo (…) desta 

forma, a auto- identificação do sujeito requer o 

reconhecimento pelos demais sujeitos com quem o 

primeiro interatua, para que esta identificação exista 

social e publicamente.” (Giménez, 2007: 61)



IDENTIFICAÇÃO

• A identificação é entendida como “um momento” 

da identidade. Um instante em que a identidade 

se materializa e se congela, como uma 

fotografia da identidade, que obedece às 

condições que prevalecem no momento em que 

se faz a pergunta ao indivíduo. 

• E está composta pela auto-identificação e pela 

hetero- identificação.



AUTO-IDENTIFICAÇÃO

• É a consciência de pertencer a um grupo (Martínez-

Cobo). A identidade que tem um indivíduo ou uma 

coletividade de si mesmo (Melucci). É um processo 

subjetivo (e freqüentemente auto-reflexivo) pelo qual 

os sujeitos definem sua diferença em relação a 

outros sujeitos (e a seu entorno social) mediante a 

auto-atribuição de um repertório de atributos 

culturais freqüentemente valorizados e relativamente 

estáveis no tempo (Giménez).



HETERO-IDENTIFICAÇÃO

• É o reconhecimento público do outro sobre a identidade desse sujeito. 

Em uma escala individual, pode ser aplicada por duas vias: pelo resto 

do grupo ao que o indivíduo pertence ou pelos membros de outros 

grupos. Quando é feita pelo resto do grupo, se considera um fenômeno 

de reconhecimento autorizado ou a confirmação da afiliação do 

indivíduo através da conduta do sujeito com base nos seus valores, sua 

cultura, o apego à normatividade e organização social do grupo, etc. 

• A hetero-identificação é reconhecida como parte da identificação étnica 

por: Fredrik Barth (Noruega), José R. Martínez Cobos (Equador), 

Gilberto Gimenez Montiel (Paraguay), entre muitos outros.



HETERO-IDENTIFICAÇÃO

• Segundo nossa opinião, é o momento no 

qual se materializa um limite ao voluntarismo 

ou ao instrumentalismo extremos, que levam 

um sujeito individual ou coletivo a auto-

definir-se com qualquer identidade possível. 



COMO MEDIR 

CORRETAMENTE A  

POPULAÇÃO INDÍGENA NOS 

CENSOS E PESQUISAS?





O ÍNDICE DE 

IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA
Variáveis Sim Nao

(Hetero1 1 0 +

Hetero2 1 0 +

…
.

Heteron) 1 0 +

*

(Auto1 1 0 +

Auto2 1 0 +

…
.

Auton) 1 0 +

Índice =0 (Nao indígena)

=> 1 (Indígena)



ÍNDICE DE IDENTIFICAÇÃO 

INDÍGENA

iiii=ai*hi

Auto-identificação indígena (ai) 

Hetero-identificação indígena (hi)



PERGUNTAS NECESSÁRIAS 

PARA O ÍNDICE DE 

IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA
1. (NOME) pertence a um povo ou comunidade indígena? (Auto-identificação)

2. (NOME) é reconhecido e aceito como um membro da comunidade ou povo indígena ao qual 

pertence? (Hetero-identificação

grupo1)

3. (NOME) fala algum dialeto ou língua indígena? (Hetero-identificação outro 1)

4. O pai de (NOME) fala (ou falava) uma língua indígena ou dialeto? (Hetero-identificação outro 

2)

5. A mãe de (NOME) fala (ou falava) uma língua indígena ou dialeto? (Hetero-identificação outro 3)



METODOLOGIA PARA VALIDAR AS 
PERGUNTAS DE IDENTIFICAÇÃO 

INDÍGENA NOS CENSOS E 
PESQUISAS



• Em seguida se analisam as dimensões da identidade 

étnica, tomadas de Phinney y Ong (2007). Neste 

estudo se atribuem as mesmas dimensões 

fundamentais (auto-categorização, compromisso e 

exploração) da identidade étnica no México. 

• Além disso, os indicadores e o Índice da Escala de 

Identidade Étnica Multigrupo Revisada (MEIM-R por 

suas siglas em inglês) de Phinney e Ong (2007) são 

aplicadas à identidade indígena mexicana.



COMPONENTES DO ÍNDICE DA 

ESCALA DE IDENTIDADE ÉTNICA 

MULTIGRUPO REVISADA MEIM-R 
1) a auto- categorização, 

2) o compromisso e adesão, 

3) exploração, 

4) implicação condutual, 

5) atitudes intra-grupo (respeito privado), 

6) Valores e crenças étnicas, 

7) importância ou proeminência da filiação ao grupo, e 

8) identidade étnica em relação à identidade nacional.



ESCALA DE IDENTIDADE INDÍGENA (MEIM-

R + VALORES E CRENÇAS) MODIFICADA
a) Exploração

1 Tenho dedicado tempo tentando verificar mais sobre meu grupo étnico, sua história, 

tradições e costumes

2 Tenho um forte sentido de pertencimento a meu próprio grupo étnico

3 Entendo perfeitamente o que significa para mim pertencer a meu grupo étnico

b) Compromisso

4 Muitas vezes tenho feito coisas que me ajudam a entender melhor minha origem 

étnica

5 Muitas vezes tenho falado com outras pessoas com o objetivo aprender mais sobre 

meu grupo étnico

6 Sinto um forte apego a meu próprio grupo étnico

c) Valores e crenças

7 Que importância você dá à sua religião para dar sentido a sua identidade?

8 Que importância você dá à sua cor de pele para dar sentido a sua identidade?

9 Que importância você dá à comida tradicional de seu povo para dar sentido a sua 

identidade?

10 Que importância você dá às festas tradicionais de seu povo para dar sentido a sua 

identidade?

Análise 

fatorial



PERGUNTA DE IDENTIFICAÇÃO INDÍGENA E 

MEDIDA DE MEIM-R “ADAPTADO”

Pergunta Media Proporção

De acordo com sua cultura, você se considera 

indígena?

3,50 51%

Você pertence a um povo ou comunidade 

indígena?

3,53 45%

Você é náhuatl, maya, zapoteco, mixteco ou de 

outro grupo indígena?

3,58 42%

Você fala algum dialeto ou língua indígena? 3,64 22%

Seu pai fala (falava) uma língua indígena ou 

dialeto?

3,69 26%

Sua mãe fala (falava) uma língua indígena ou 

dialeto?

3,69 24%

Fonte: ERIINYM, 2014. 



PROPOSTAS PARA O INEGI 

(IBGE)
• Incluir no censo de população 2020 (questionário amplo) 3 perguntas para 

indígenas:

1. (NOME) é reconhecido e aceito como um membro da comunidade ou povo 

indígena ao qual pertence? (Hetero-identificação grupo1)

2. O pai de (NOME) fala (ou falava) uma língua indígena ou dialeto? 

(Hetero-identificação outro 2)

3. A mãe de (NOME) fala (ou falava) uma língua indígena ou dialeto? (Hetero-

identificacao outro 3).

• Testar com uma pesquisa de campo previa ao censo 2020 as frases da auto-

adscricao indígena (9 perguntas) e também as perguntas de identificação.



Galicia Gordillo, María Angélica y Vázquez Sandrin, Germán (2019) Identidad cultural y sus componentes: 

hacia la identificación de categorías empíricas con fines estadísticos, México: IIA-UNAM. p. 283


