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APRESENTAÇÃO

O segundo volume da coleção “Análise Crítica das Ciências da Saúde” possui 
vinte e oito capítulos estruturados em dois contextos diferentes, mas que são intrínsecos 
e se correlacionam diretamente. Os mecanismos de saúde pública e seus estudos 
jamais estarão desconectados da área do ensino em saúde, assim congregamos 
neste volume temáticas que transitam nessas duas grandes áreas, analisando com 
perspicácia e de forma crítica cada trabalho. 

Com enfoque direcionado ao processo saúde-doença, ensino desenvolvimental, 
primeiros socorros, validação e desenvolvimento de protocolos, práticas integrativas, 
saúde do trabalhador, aleitamento materno, saneamento básico, fatores sócio-
econômicos, divulgação e ensino em saúde a obra apresenta dados substanciais de 
informações que ampliarão o conhecimento do leitor e que contribuirão com a formação 
e possíveis avanços nos estudos correlacionados às temáticas abordadas.

Pelas novas diretrizes curriculares, os cursos na área da saúde têm como 
finalidade geral: “Levar os alunos dos cursos de graduação em saúde a aprender 
a aprender que engloba aprender a ser, aprender a fazer, aprender a viver juntos 
e aprender a conhecer, garantindo a capacitação de profissionais com autonomia e 
discernimento para assegurar a integralidade da atenção e a qualidade e humanização 
do atendimento prestado aos indivíduos, famílias e comunidades”. Visando Alcançar 
esse contexto essa obra se torna relevante e fundamental no sentido de discutir saúde 
pública e suas diversas ramificações atuais.

Finalmente destacamos que tanto este segundo volume quanto o primeiro desta 
obra intitulada “Análise Crítica das Ciências da Saúde” é significante e atua, mérito 
de inúmeros profissionais que estimulam a ciência no nosso país assim como da 
Atena Editora que fomenta a cada novo livro a possibilidade de produzir conhecimento 
em saúde nas condições ainda inconstantes do contexto brasileiro. Desejamos que 
este contexto possa ser transformado a cada dia, e o trabalho aqui presente pode 
ser um agente transformador por gerar conhecimento em uma área fundamental do 
desenvolvimento como a saúde.

Dr. Benedito Rodrigues da Silva Neto.
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MADRINHA QUERIDA – UMA VIDA DEDICADA 
AO PRÓXIMO E A FÉ

CAPÍTULO 9
doi
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RESUMO: Este capítulo desenvolve a temática 
de desvendar as condições do processo de 
envelhecimento humano em uma instituição de 
longa permanência, através do uso metodológico 
da (auto)biografia na investigação sobre a 
história de vida de Maria Alice Celani, utilizando 
como meio teórico-metodológico o emprego 
da História Oral e da Memória, a fim de coletar 
fontes  que narrassem sobretudo o papel da 
referida idosa na Instituição Asilar Vila Vicentina 
Júlia Freire, em João Pessoa - PB. Como 
objetivo geral, buscou-se descrever o processo 

de envelhecimento e institucionalização 
de Maria Alice, bem como analisar sua 
contribuição social dentro do contexto da Vila 
Vicentina, onde, mesmo sendo moradora, atua 
como figura indispensável na coordenação da 
instituição e participa ativamente de decisões 
como representante dos idosos. Vale salientar, 
portanto, a relevância dessa abordagem, uma 
vez que tal comportamento se desvirtua de uma 
realidade gerontológica dependente, inativa e 
não-autonomizada em sua maioria nos tempos 
atuais.   
PALAVRAS-CHAVE: Institucionalização; Idoso; 
Autonomia. 

ABSTRACT: This chapter develops the theme 
of unveiling the conditions of the process of 
human aging in a long-term institution through 
the methodological use of (auto) biography in 
the research on the life history of Maria Alice 
Celani, using as theoretical and methodological 
means employment Oral History and Memory, 
in order to collect sources that narrated above 
all the role of the said elderly woman in the 
Institution Asilar Vila Vicentina Júlia Freire, in 
João Pessoa - PB. As a general objective, the 
aim was to describe Maria Alice’s aging and 
institutionalization process, as well as to analyze 
her social contribution within the context of Vila 
Vicentina, where, although a resident, she acts 
as an indispensable figure in the coordination 
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of the institution and actively participates in decisions as representative of the elderly. 
It is worth stressing, therefore, the relevance of this approach, since such behavior 
deviates from a gerontological reality that is dependent, inactive and non-autonomized 
in its majority in the present times.
KEYWORDS: Institutionalization; Old man; Autonomy.

1 |  INTRODUÇÃO

Durante os últimos anos, o Brasil passa por um processo de envelhecimento 
populacional, com aumento progressivo da porção idosa. Tal fato decorre, basicamente, 
de dois fatores: a queda da taxa de fecundidade e o aumento da expectativa de vida, 
o que caracteriza o fenômeno de estreitamento da base e alargamento do ápice da 
pirâmide populacional do país (MIRANDA; MENDES; SILVA, 2016).

Os autores acima acrescentam ainda que, nesse contexto, infere-se um 
incremento da população improdutiva e, na maioria dos casos, dependente, 
acarretando alterações no estilo de vida da família na qual o indivíduo está inserido e 
sobrecarga aos entes e cuidadores. Partindo desse princípio, cogita-se, muitas vezes, 
a institucionalização do idoso, transferindo a terceiros uma responsabilidade que cabe 
essencialmente à família. A esquiva familiar se deve em grande parte à falta de tempo 
ou, até mesmo, à falta de interesse diante de uma realidade moderna que muitas 
vezes menospreza o envelhecer.

Há, entretanto, outra realidade que deve ser destacada, embora ainda excepcional 
e pouco incentivada: o envelhecimento autônomo e participativo socialmente, que 
abrange idosos capacitados a uma contribuição relevante para sociedade. A manutenção 
da autonomia e independência na terceira idade é resultante de um equilíbrio entre 
o envelhecimento biológico e o envelhecimento social. Dentre os principais pilares 
para a conservação da independência podemos citar um melhor estado de saúde, 
capacidade funcional, qualidade de vida e bem-estar nessa população (FREITAS; PY, 
2016).

A interação social, que consiste o envolvimento dos idosos em atividades da 
sociedade ou comunidade onde vive, por sua vez, também contribui para autonomização 
da pessoa idosa facilitando o acesso a recursos disponíveis, promovendo um senso 
de propósito e aumentando a motivação para cuidados consigo mesmo, bem como 
desencadeando diversos incrementos fisiologicamente benéficos ao organismo, como 
a regulação neuroendócrina e hormonal e redução do estresse (PINTO JUNIOR, 
2016).

Diante do exposto, a temática abordada neste trabalho busca não apenas retratar 
a real possibilidade de viver em uma instituição de longa permanência preservando 
um envelhecimento autônomo, mas também buscar estratégias de não acomodação 
e encorajamento à busca pela soberania de si mesmo. Através do método (auto)
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biográfico, - que se baseia na historia de vida e desde de 1980 volta a ser empregado, 
sobretudo pela valorização de sua abordagem epistemológica (BORDIEU, 1996)

Foi possível contemplar e compartilhar a rica experiência de vida da moradora 
e Vice-Diretora da Instituição Asilar Vila Vicentina Júlia Freire por meio de relatos 
da mesma e de fontes secundárias, como a coleta de dados (prontuários, cartas, 
fotografias) e relatos de terceiros. A pesquisa se deu sob orientação das professoras 
Daniela de Souza Barbosa e Sandra Fernandes Pereira de Mélo, coordenadoras 
do Projeto PEEDI (Projeto de Extensão Envelhecimento e Direitos Humanos) da 
Faculdade de Ciências Médicas da Paraíba, com suporte teórico em livros, artigos e 
teses.

Maria Alice, nascida em 30 de Abril de 1930 na cidade de Santa Rita – PB, nunca 
se casou e dedicou a vida à criação dos sobrinhos, filhos do falecido irmão Reinaldo, 
com quem morou durante muitos anos. Decidiu institucionalizar-se após grave episódio 
de queda, o qual a hospitalizou por semanas. Por vontade própria, visitou diversas 
instituições do estado, até chegar à Vila Vicentina, onde se identificou profundamente 
e, desde então, dedica-se inteiramente aos idosos que lá residem. 

Conhecida como “madrinha” ou até pelo nominado de “mãe” por muitos, Maria 
Alice protagoniza uma bela história de doação, fé e lealdade pela Vila Vicentina e seus 
membros, que no corrente ano completa 12 anos. 

A peculiaridade de ser uma idosa que quebra todos os parâmetros esperados 
para um idoso institucionalizado torna sua historia de vida extremamente rica e sua 
figura, um verdadeiro paradigma. 

Nessa perspectiva, o presente estudo objetivou descrever o processo de 
envelhecimento e institucionalização de Maria Alice, bem como analisar sua contribuição 
social dentro do contexto da Vila Vicentina, visto que mesmo sendo moradora, atua 
como figura indispensável na coordenação da instituição e participa ativamente de 
decisões como representante dos idosos.

2 |  METODOLOGIA 

Utilizando como percurso teórico-metodológico o emprego da História Oral e da 
Memória a fim de coletar fontes orais, imagéticas e escritas que narrassem sobre 
o papel da referida personagem na problemática apresentada pela pesquisa, foram 
apresentadas as memórias e as histórias de vida da Maria Alice em torno da (re)
construção de sua (auto)biografia, ou seja, de fatos históricos sobre sua origem 
familiar, de sua formação educacional, de sua vida profissional e do seu processo de 
institucionalização na Vila Vicentina Júlia Freire (BORDIEU, 1996).
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3 |  ANÁLISE E DISCUSSÃO 

O presente estudo apresenta a historia de Maria Alice. Nascida em trinta de 
abril do ano de mil novecentos e trinta, a idosa é natural da cidade de Santa Rita 
institucionalizou-se há 12 anos na Vila Vicentina. Tida como representante dos idosos 
na instituição atende pelo chamado de madrinha, já que a mesma participa de todas 
as decisões que existem para o funcionamento da Vila, lutando pelos direitos de cada 
indivíduo ali presente.

A idosa possui familiares espalhados pelos estados do Maranhão, Pernambuco, 
Rio de Janeiro e até em outros países, como a Dinamarca. 

Sendo uma sobrinha a parente que mais a procura e visita na Vila Vicentina. 
Exceto pela presença desta, não apresenta qualquer amparo ou suporte familiar.

A instituição possui regras, quando questionada a vivê-las, a representante dos 
idosos diz que isso não é um fator que lhe incomoda e relata ser muito bem acolhida. 
Ela colabora em tudo e gosta bastante de costurar, fazer consertos nas roupas que 
chegam para os idosos. Quando, porventura, tais doações não são possíveis de 
ajustes, são alocadas em um bazar, que é uma das formas de arrecadação de fundos. 
Assevera ser muito feliz na Vila, tanto que passa as datas comemorativas anuais junto 
dos amigos da Instituição. Considera a família da Vila Vicentina sua segunda família 
e aquele lugar como seu “casarão”. Ama demais esta casa, e a considera sua vida. 
Sente-se imensuravelmente bem com o carinho que recebe dos idosos.

Fala constantemente a respeito de uma amiga que fez na instituição asilar, Alice 
Maria. Sobre o quanto a quer bem, e que só vai dormir sossegada quando sabe que 
esta se encontra dormindo também, leva ela para cama muitas vezes e se preocupa 
muito quando ela “desaparece”, pois ela tem histórico de ter sofrido violência doméstica 
quando tinha14 anos da parte de seu padrasto, e até hoje sofre marcas deixadas pela 
agressão física e psicológicas que lhe aconteceram.

Em relação ao envelhecer, Maria Alice diz que não tem nenhum problema e 
que é algo natural da vida, processo pelo qual todos passarão. O lado negativo são 
apenas os problemas de saúde consequentes à idades. Tem medo de ficar totalmente 
dependente de um cuidador e não gostaria jamais de viver em estado vegetativo. 

Relata que tem muitas coisas para resolver na Vila, mas que gosta disso e que 
é muito feliz lá, que aqueles 66 idosos são sua família e que só pretende sair de lá 
quando sua hora chegar. Para a idosa, a morte é uma experiência natural do ser 
humano. É uma tendência da vida que tem de ser aceito. Embora ainda espere ter 
muitos anos de vida ainda, pois sabe que os idosos precisam muito dela, não tem 
medo da morte. Quanto a fé, expressou que só através desta é possível se preencher 
de Deus. É devota de Nossa Senhora do Carmo, através da qual pede  intercessão 
para que seus pedidos sejam alcançados.  

A idosa considera dois momentos marcantes na sua vida: um negativo quando 
veio a perder seu irmão Reinaldo, depois do mesmo ter se submetido a uma cirurgia. 
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E outro positivo quando mais nova frequentava bailes e clubes na cidade que residia, 
Santa Rita.

A idosa, ainda referiu não ter nada que gostaria de mudar sua vida, visto que é 
bastante feliz na instituição, onde se sente preenchida de amor e atividades diariamente.

Quando questionada a respeito do seu maior sonho, Maria Alice mais uma vez 
mostra a sua compaixão ao próximo, e relata que o mesmo seria receber verba por 
parte do governo para auxiliar os pagamentos dos funcionários envolvidos com a 
Instituição. Uma vez que mesmo sendo aproximadamente 35 funcionários, o dinheiro 
retido não cobre a folha, tendo a direção de todo mês que realinhar os planejamentos 
econômicos. 

O alimento não falta, a instituição tem bastante, pois recebem muitas doações, 
existem muitas campanhas que contribuem para alimentação, tanto que outras menos 
privilegiadas ainda, pedem ajuda à Vila. Sempre muito grata a Deus, comenta sobre 
doação que receberam da ONU em dezembro, pois a Vila Vicentina foi considerada a 
melhor instituição de longa permanência da Paraíba e a quinta melhor do Brasil.

4 |  CONCLUSÃO

O objetivo do estudo foi alcançado considerando o êxito da construção biográfica 
realizada. Através das entrevistas pôde-se observar o quanto é importante o cuidado, 
independente da fase da vida. Porém, durante a senescência, com o declínio funcional, 
redução da cognição e da capacidade de produtividade, o idoso demanda mais 
atenção, paciência e carinho.  Vale salientar, portanto, a relevância dessa abordagem, 
uma vez que, através destes relatos, é possível desvirtuar o preconceito e ideal de 
uma realidade gerontológica dependente, inativa e não-autonomizada em sua maioria 
nos tempos atuais. Levando-nos a refletir sobre a capacidade residual produtiva dos 
idosos, bem como as grandes lições de vida adquiridas com o convívio com esta 
população.
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