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Resumo 

Este trabalho tem como objetivo fazer a andlise literaria dos contos “Poraqué” e 

“Mami tinha raz4o” de Jodo Meirelles Filho (2017). O artigo levanta a hipdtese de 

que essas duas narrativas curtas se conjugam num espaco-tempo comum e 

adquirem estatuto ficcional sob o regime de escrita da catastrofe. O trabalho discute 

o paradigma de catdstrofe 4 contraluz da nocdo de desastre. Analisa as figuracdes 

do sujeito amazénico nos contos. E, pela via da representacao alegorica, defende 

que as fraturas em seu modus vivendi, visiveis em “Poraqué” e “Mami tinha razao”, 

decorrem nao de fatores naturais como os fendmenos hidrolégicos da Bacia Fluvial 

Amazénica, mas sobretudo da trama das relacées de producao capitalistas, sistema 

que em seu modelo de geracao de riqueza e organizacao social engendra a catastrofe 

da modernidade no cotidiano amazénico. Os autores de referéncia sio Benjamin 

(2012; 2016), Seligmann-Silva (2000), Quarantelli (2015), Loureiro (2001) e 

Sarmento-Pantoja (2014), dentre outros. 

Palavras-chave 

Contos. Amazénia. Representacado das aguas. Catastrofe. Joao Meirelles Filho. 

Abstract 

This paper aims to make the literary analysis of the short stories “Poraqué” and 

“Mami tinha razao” by Jodo Meirelles Filho (2017). The paper raises the hypothesis 

that these two short narratives conjugate in a common space-time and acquire 

fictional status under the regime of catastrophe writing. The paper discusses the 

paradigm of catastrophe in the backlight of the notion of disaster. It analyzes the 

figuration of the Amazonian subject in the short stories. And, through allegorical 

representation, it argues that the fractures in his modus vivendi, visible in 

“Poraqué” and “Mami tinha razao”, are not the result of natural factors such as the 

hydrological phenomena of the Amazon River Basin, but mainly of the plot of 

capitalist relations of production, a system that in its model of wealth generation 

and social organization engenders the catastrophe of modernity in the Amazonian 

daily life. The authors of reference are Benjamin (2012; 2016), Seligmann-Silva 

(2000), Quarantelli (2015), Loureiro (2001) and Sarmento-Pantoja (2014), among 

others. 

Keywords 

Short stories. Amazon. Water Representation. Catastrophe. Jodo Meirelles Filho. 
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introducao 

Originaria da palavra grega katastrophé, a nocéo de catdstrofe como fratura ou 

ruptura da normalidade (ABBAGNANO, 2007) transformou-se ao longo dos 

séculos e adquiriu novos delineamentos conceituais. Para Walter Benjamin, no 

contexto da modernidade, a catastrofe ja é a propria urdidura do cotidiano. Marcio 

Seligmann-Silva (2000) comenta que, de fato, 

Walter Benjamin foi quem - antes do Holocausto — primeiro 

percebera a terrivel necessidade e atualidade de “uma definigao 

do presente como catastrofe” (Definition der Gengerwart als 

Katastrophe). Como pode-se ler na sua famosa tese numero nove 

“Sobre o conceito da histéria” — que descreve 0 “anjo da historia” 

vendo o acumular-se de ruinas como resultado “de uma tnica 

catastrofe” — para Benjamin nao havia duvidas de que nao apenas 

0 presente € catastrofe - “que ‘continue assim desse modo’ é a 

catastrofe” — mas também que “a catastrofe é o progresso, o 

progresso é a catastrofe.” (SELIGMANN-SILVA, 2000, p. 87) 

E com Benjamin (2012), portanto, que o conceito de catastrofe se atualiza 

na tradic4o do pensamento. Adentra a contemporaneidade. Incorpora a experiéncia 

do choque - 0 enfrentamento cotidiano do perigo no mundo moderno - e perde o 

carater excepcional. Esse movimento aproxima a filosofia da histéria de Benjamin 

do pensamento materialista de Karl Marx e Friedrich Engels para os quais a 

catastrofe da modernidade é decorrente das novas relagées sociais e de producao da 

economia capitalista, em vista das quais eles intuiram a barbarie que se desenhava 

para o século XX (LOWY, 2000). Benjamin (2012) refuta a ideologia do progresso, 

isto é, a concepgao do tempo histérico como crénica da evolucio mecanica e 
homogénea de povos e sociedades (LOWY, 2002); propée, na oitava tese do ensaio 

Sobre o conceito de historia, a construcéo de um novo paradigma historiogratico 

que traga, em seu 4mago, o ensinamento de que o “estado de excecdo” 

(Ausnahmezustand), que vem a ser o proprio “estado de catastrofe”, seja regra 

vigente na modernidade. 

Para Eric J. Hobsbawm (2013), o momento em que a exce¢o se torna a 

propria norma, como o atual, é sintomatico da faléncia do processo civilizatério. E 

com o rompimento dos seus sistemas de regras e de conduta moral (dos direitos 

humanos, por exemplo), instaura-se a barbarie. Fenémeno exclusivo do dominio 

humano — porque ausente do meio natural —, a barbarie, grosso modo, é a gestéo 

politica da morte para fins de dominio (mas sobretudo de exterminio) de etnias, de 

minorias, de territérios e de popula¢ées inteiras. E como tal, ou seja, tipificada pela 

indiferenca resoluta para com a vida humana, “[...] demonstra de modo irrefutavel 

o fracasso da cultura”, assinala Tania Sarmento-Pantoja (2014, p. 165). 
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De acordo com Michael Léwy (2000), a barbaérie moderna tem 

caracteristicas e estratégias explicitas e reconheciveis. Dentre elas, o uso de 

tecnologias avancadas para matar; 0 exterminio em massa; a eliminacdo impessoal 

e indiscriminada de homens e mulheres, criangas e idosos; o planejamento e a 

gestao burocratica de morticinios; e também ideologias legitimadoras de seu modus 

operandi, com base em teorias cientificas. O oximoro “barbarie civilizada”, anota 

Lowy, sintetiza a evolucdo de método que remodelou a natureza da barbarie no 

curso da historia: 

[...] nao ha nada no passado que seja comparavel a producado 

industrial, cientifica, anénima e racionalmente administrada da 

morte na nossa época. Basta comparar Auschwitz e Hiroshima 

com as praticas guerreiras das tribos barbaras do século IV para 

se dar conta de que eles nao tém nada em comum: a diferenca 

nao é somente na escala, mas na natureza. (LOWY, 2000, p. 55) 

Veremos adiante que a linha de forcga da catastrofe, da excecdéo e da 

barbarie incide nos contos “Poraqué” e “Mami tinha razao” de Jodo Meirelles Filho, 

estabelecendo alegorias da derrocada do processo civilizatério na Amazénia do 

século XXI. Mas antes de empreender a analise das narrativas, precisamos cotejar 

os conceitos de catastrofe e de desastre, esse, por sua vez, proveniente do 

pensamento sociolégico de Enrico Louis Quarantelli (2015). Em sua leitura do 

tema, Sarmento-Pantoja (2014) estabelece o seguinte marco divisério empirico e 

epistémico entre ambos: 

Desastre seria um evento localizado em um tempo-espaco 

determinado e relacionado a um perigo iminente e a destruicdo, 

experimentados por uma comunidade. Apresenta grande 

impacto sobre os servicos essenciais, o patriménio material e o 

ambiente, com possibilidade de haver perda, dispersio humana 

ou mesmo extingéo da espécie. A catastrofe por sua vez 

apresentaria todas essas singularidades, mas em niveis de 

magnitude muito mais amplos e com grande potencial de perdas 

humanas. A combinacao entre a nogao de mundo desregulado e 

destruicdo total gera grande abalo comunitario e a ideia de que o 

mundo conhecido n&o voltard a sé-lo, apés a catastrofe [...]. 

(SARMENTO-PANTOJA, 2014, pp. 166-167) 

Como propée Sarmento-Pantoja, o ponto de ruptura entre os conceitos de 

desastre e de catastrofe ¢, de um lado, a possibilidade de reversio de impactos e 

prejuizos implicita no primeiro; de outro, a total impossibilidade de o “mundo 

conhecido” voltar a ser como era antes de uma catastrofe. Enquanto o desastre 
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admite a retomada, a recuperacdo de perdas materiais, enfim, a continuidade da 

vida, a catastrofe impée descontinuidade, desaceleragao e suspensao do cotidiano. 

Na catastrofe, por sua magnitude exacerbada, o dia a dia é colocado de cabega para 

baixo, as vidas viradas pelo avesso, com sofrimento, trauma e morte impostos a 

sujeitos individuais e coletivos. 

Propomos, todavia, que os dois conceitos sio convergentes e 

comunicaveis, Ou seja, em situagées especificas pode haver interseccdo entre eles. 

E 0 que acontece na perspectiva deste trabalho, j4 que a dinamica entre ambos se 

estabelece a partir de agravantes incorporados a uma situacdo inicial de desastre 

instaurado por fenédmenos das Aguas, eventos que se aprofundam e atingem os 

extremos da anomia e da excecao do direito. Em ultima andlise, no desastre subjaz 

sempre uma poténcia de catastrofe. Mas enquanto o primeiro, como lembra 

Quarantelli (2015), ainda pode ser decorrente de causas naturais, a catastrofe, como 

assinala Benjamin, engendra-se na trama das relacées sociais. Alias, o que sobressai 

na filosofia da histéria de Benjamin é a poténcia demasiado humana de engendrar 

catastrofes. Empreendeé-las, segundo ele, foi o proprio modus operandi com o qual 

efetuou-se a passagem da Natureza para a Cultura. Dito de outro modo, a poténcia 

de catastrofe do Homo sapiens ultrapassa em muito a poténcia da natureza para 

constituir e propagar desastres. Isso é o que faz dos documentos de cultura da 

civilizagdo, como os textos literarios, documentos de barbarie - a praxis da 

catastrofe — e enforma a tempestade que amontoa ruinas aos pés do anjo da histéria 

(BENJAMIN, 2012). 

Theodor Adorno e Max Horkheimer (2002) convergem com Benjamin 

que 0 progresso tem mesmo um lado paradoxal que se tornou ainda mais visivel na 

modernidade. Em sua razdo instrumental, o progresso nao é apenas construtor, 

também é destruidor, devorador da natureza. Ele exaure os seus recursos e os 

proprios homens, apropriando-se de sua criatividade e de sua forca de trabalho 

(ADORNO; HORKHEIMER, 2002). E é essa sua falta de limites, geradora de ruinas, 

que projeta um futuro sombrio para a humanidade. 

A capacidade de destruicio do homem ameaca tornar-se tio 

grande que, quando vier a se esgotar, esta espécie tera feito tabula 

rasa da natureza. Ou bem ha de se dilacerar a si mesma, ou bem 

arrastara consigo para a destruigdo a fauna e a flora inteiras da 

Terra, e se a Terra ainda for bastante jovem, a coisa toda - para 

variar uma frase célebre - deve comecar de novo a um nivel 

muito mais baixo. (ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 186) 

  

2 Na edicdo em inglés (ADORNO; HORKHEIMER, 2002, p. 186), lé-se: “The human capacity for 

destruction promises to become so great that-once this species has exhausted itself-a tabula 

rasa will have been created. Either the human species will tear itself to pieces or it will take all 

the earth's fauna and flora down with it, and if the earth is still young enough, the whole 

procedure to vary a famous dictum will have to start again ona much lower level”. 
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Na Amazonia contemporanea, a catastrofe da modernidade engendrada 
pelas relag6es sociais e de producdo da civilizacdo capitalista fraturou o tempo, o 

espaco e, consequentemente, a experiéncia do sujeito em sua escalada histérica. No 

inicio deste século, o modelo de exportacgdo de matérias-primas imposto a regido 

desde a conquista colonial e aprofundado no Ciclo da Borracha (1880-1912) 

agravou-se ainda mais com a elevacdo da escala do extrativismo a um patamar 

industrial (LOUREIRO, 2001). Entre enclaves produtores de commodities 

minerais, florestais, minerais e agroindustriais e extensas zonas urbanas e rurais 

onde a maioria dos amazdénidas ainda vive abaixo da linha de pobreza, o cenario 

sociopolitico compée um quadro conflitivo de temporalidades disjuntivas 

(BHABA, 2013). Cenario do qual Joéo de Jesus Paes Loureiro (2001) traga o 

seguinte panorama: 

As profundas alteragdes na sociedade amazénica, certamente 

geradoras de impactos culturais irrecuperaveis, advém de fatores 

que esto no conhecimento ja repertoriado da regiao: a ocupacao 

concentradora da terra em curso; a néo delimitacaéo das areas 

apropriadas ao sistema de producio; as injusticas do modo de 

expansao da fronteira agricola, sem atengao a uma agricultura 

autossustentavel; o processo acelerado de desmatamento; a 

destruicdo de seringais; o consumo consideravel da floresta como 

carvao vegetal; a usura dos projetos minero-metalurgicos quanto 

a multiplicacéo de empregos, agregacdo de valor 4 matéria-prima 

e danos ao meio ambiente; a falta de garantia as condicées de 

satide, de resguardo da terra indigena e das areas de preservacao 

ecologica; a presenca de trabalho escravo; a nao observagao de 

procedimentos do uso de aparelhos condensadores na queima do 

amadlgama de mercurio na mineracd4o, envenenamento de peixes, 

homens e rios; a entrada desordenada de capitais nacionais e 

internacionais, promovendo a violéncia, conflitos, migracdo 

interna e atracéo da externa desorientada e sem condigdes de 

acultura¢ao, gerando um nomadismo populacional em busca de 

um destino; a destribalizacgao do indio; a desestruturacao da vida 

e economia dos habitantes da gleba; a deterioracao das relacées 

sociais, 0 menosprezo e o desrespeito pela diversidade, 

complexidade, fragilidade e superabundancia da natureza; o 

carater autoritario e lesivo das politicas publicas; a progressiva 

perda de identidade cultural e desenraizamento de grupos. 

(LOUREIRO, 2001, pp. 412-413) 

Essa é a Amaz6nia sob o signo da catastrofe. A hipdtese deste trabalho é a 

de que a representagao da regiao sob esse paradigma modula a narrativa e o discurso 
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A” 
literarios de “Poraqué” e “Mami tinha raz4o” de Joao Meirelles Filho. Narrativas 
essas que prefiguram (no primeiro caso) e alegorizam (no segundo) a morte do 

sujeito, do meio natural ea derrocada da propria civilizacao na fronteira amazénica. 

i.desastresdasaguas:. Caminho aberto para 
a Ccatastrofe da civilizacao 

O escritor Jodo Meirelles Filho nasceu em SAo Paulo (SP) em 1960. E 

graduado em administracgéo de empresas pela Fundacao Gettilio Vargas (FGV). 

Vive em Belém (PA) desde 2004. Ativista e empreendedor ambiental, fundou e 

dirige a organizacd4o nao governamental Instituto Peabiru, que desenvolve projetos 

de fortalecimento de organizacao social e de valorizacdo da biodiversidade junto a 

comunidades ribeirinhas e quilombolas do Arquipélago do Marajé, Nordeste 

Paraense e Regiéo Metropolitana de Belém (RMB). Tem dezoito titulos publicados, 

dentre eles O livro de ouro da Amazénia (Ediouro, 2004), traduzido para o italiano, 

e Grandes Expedigées 4 Amazénia Brasileira (Metalivros, 2009; 2011), editado em 

dois volumes. Lancou, em 2020, sua segunda obra ficcional, Aboio - Oito contos e 

uma novela (Ed. Laranja Original), finalista do Prémio Jabuti 2021, da Camara 

Brasileira do Livro, na categoria contos.* 

As duas narrativas curtas de Meirelles Filho tomadas como objeto deste 

trabalho integram a coletanea O abridor de letras, lancada em 2017, vencedora do 

Prémio Sesc de Literatura daquele ano, também na categoria contos. “Poraqué” é 

narrado em primeira pessoa. Seu espaco é o de uma fazenda da ilha do Marajé, na 

foz do Rio Amazonas. O narrador-personagem, nao nomeado, é o herdeiro da 

propriedade. Chuvas incessantes assolam as terras baixas do arquipélago. Arrastada 

pela correnteza, uma “coroa grande” de terra caida estanca a ilharga da fazenda. A 

tabua é de maré alta, logo, o fazendeiro intui: o que esta a caminho é na verdade 

uma grande e ultima pororoca*. Na agua, ja turva de barro, os bifalos rodopiam até 

a morte, os cavalos apavoram-se com 0 seu avango inexoravel, os bois fogem para 

as terras mais altas, as piramboias buscam abrigo debaixo da casa assenhorada pela 

inundacao. O narrador-personagem compreende a tempo que o destino final de sua 

terra é virar mar, por isso abandona a fazenda, juntamente com os empregados. 

  

3 As informacoes biograficas foram fornecidas pelo préprio escritor, através de e-mail pessoal. 

4 De acordo com diversos autores, o fenOmeno fluviomarinho conhecido na Amazénia como 

“pororoca’”, violento e destruidor de ecossistemas e marcos antrépicos, é causado pelo embate 

entre as marés altas do oceano - marés de sizigia - e as cheias dos rios da planicie. Ja a “terra 

caida” constitui o desmoronamento progressivo das préprias ribanceiras dos rios devido ao 

atrito da correnteza. Outros fendmenos fluviais tipicos da Bacia Amazénica sAo a enchente, 

provocada pelo aumento da vazao dos rios, o que faz com que as aguas transbordem de seus 

canais e alaguem as areas adjacentes as ribanceiras, e a Jlocllada, provocada por 

desmoronamentos das encostas dos Andes que fazem os rios transbordar de lama e lodo, 

matando os peixes por asfixia, destruindo plantacées, povoados, e, nado raro, ceifando vidas 

humanas. 

155



Opinides — Revista dos Alunos de Literatura Brasileira. S40 Paulo, ano 10, n. 19, ago.-dez. 2021 

Ja o conto “Mami tinha raz4o” narra acontecimentos posteriores a um 
levante de Aguas na foz do Amazonas, uma enchente descomunal que inunda a 

cidade de Belém e parte do Sudeste Paraense, com efeitos irreversiveis. Vinda da 

ilha do Marajé, a grande pororoca arremete incessantemente, as Aguas sobem cada 

vez mais e sio milhares os mortos. Quem escapou busca alternativas de 

sobrevivéncia. Da paisagem urbana, sé restam os andares mais altos dos edificios. 

Canoas e lanchas sao os unicos meios de transporte. Quem nfo morreu afogado, 

logo se convenceu de que deveria migrar para outras regiées em busca de terra 

firme. Foi o que fez Mami, mae de santo idosa e discriminada por suas crencas 

religiosas, que alugou uma lancha na qual partiu para o sudeste do Para, continente 

adentro, em busca de terras altas que tivessem, porventura, escapado a avalanche 

das aguas. 

Observando primeiramente a forma como os sujeitos sio representados 

nos contos de Meirelles Filho, assinalamos que eles figuram ora no plano individual, 

ora no coletivo. Em “Poraqué”, o narrador-personagem nao é representado a 

reboque da disrupcao das aguas, mas estabelece ele mesmo 0 ponto de vista sobre o 

meio natural e os acontecimentos funestos engendrados pelo fendmeno em curso. 

Notamos que em seu delineamento singular ele em muito se distancia do retrato 

arquetipico do homem amazénico isolado com a familia nos confins da floresta. 

Pelo contrario, é alguém com posi¢ao e lugar de fala privilegiados, sobretudo 

integrado 4 ordem social capitalista. Em sua condicéo de empresario rural, goza, 

inclusive, de proeminéncia sobre a comunidade de vida que tem como nucleo 

espacial a propriedade pertencente 4 sua familia ha dois séculos. E é desta 

perspectiva, isto é, da intersubjetividade que vincula as individualidades numa 

experiéncia comum, que também se delineia 4 sombra do narrador-personagem um 

sujeito coletivo no espaco-tempo de “Poraqué”. Comunidade de vida para a qual ele 

toma, com paternalismo, a responsabilidade de dar protegao e abrigo: “Geragées e 

geracées aqui. Compadres. Afilhados, afilhadas, madrinhas, padrinhos, gente nossa 

que a gente leva pra criar na cidade!” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 20). 

Esse breve mondlogo do narrador-personagem de “Poraqué” denota um 

ethos tensionado pelo desastre natural em curso. Lembramos que ethos, como 

assinala Jacques Ranciére (2009, p. 29), concerne “[...] 4s maneiras de ser dos 

individuos e das coletividades”. E se esse ethos aos poucos transmuda-se em pathos, 

isto é, se o drama do desastre hidroldgico vai aos poucos constituindo a tragédia do 

corpo social, é porque as dguas rebeladas que submergem as terras baixas do 

arquipélago marajoara dia apds dia derruiraéo muito mais do que o mundo fisico, 

elas extinguiraéo o proprio espaco de experiéncia material e simbdlica do sujeito. E 

visivel que ao sujeito amazdnico, na narrativa de Meirelles Filho, ja esta reservado 

o papel de perdedor na luta agénica travada, de um lado, “contra os rios 

extravasados, as terras desaparecidas, num tudo-dgua por onde quer que se olhasse” 

(MEIRELLES FILHO, 2017, p. 13), e de outro, como veremos adiante, contra um 

modelo autodestrutivo de civilizagao. 
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“Mami tinha razio” também centraliza a sua trama em um sujeito 
individual sobre o qual é necessario lancar um olhar em perspectiva e profundidade: 

Mami, mulher pobre, moradora da periferia de Belém, mae de santo e idosa. A 

exemplo do que acontece com o fazendeiro de “Poraqué”, também € em seu 

contracampo que os demais personagens - e até mesmo a “maré pioneira” que 

submerge Belém e parte da Amazénia Oriental no espago-tempo do conto — séo 

delineados 4 medida que os fatos se enredam. Ha uma voz narrativa que nao é nem 

do autor nem de Mami, mas de um enunciador que fala ora em primeira ora em 

terceira pessoa e participa apenas de forma periférica da trama. Ele apresenta Mami 

com tracos arquetipicos, pouco prospecta a sua subjetividade, mas eventualmente a 

deixa falar em primeira pessoa. Constitui, assim, uma representacéo ainda 

paradigmatica do sujeito amazénico, um sujeito acuado entre as forcas da natureza 

de um lado e as da civilizagao, de outro, e cujo corpo — individual em primeiro 

plano, mas coletivo e social em ultima andlise - sofre nado apenas as fraturas do 

desastre natural, mas sobretudo a ruptura irreversivel imposta pela catastrofe 

sociopolitica alegorizada na narrativa. 

Nos dois contos de Meirelles Filho (2017), essas fraturas ja nao sdo 

localizadas e reversiveis como acontece no ambito do desastre natural, sanitdrio ou 

tecnolégico, de acordo com Quarantelli (2015). Pelo contrario, elas se generalizam 

e constituem uma fratura mais ampla e definitiva que delineia aos poucos um 

contexto de catastrofe: a propria implosado do processo civilizatério na Amazénia, 

iniciado no século XVI. Em sua intratextualidade e complementaridade — a violenta 

e destruidora maré fluviomarinha que submerge o Arquipélago do Marajé em 

“Poraqué” é a mesma que avanga sobre a cidade de Belém e 0 Sudeste Paraense em 

“Mami tinha raz4o” —, os dois contos articulam-se, encaixam-se e enformam uma 

vigorosa escrita da catastrofe para a andlise da qual logo tomaremos a via aleg6rica. 

Porém, antes assinalamos que a fratura do espaco amazénico pelo desastre das 

aguas é também a linha de forca que instaura a disrupc4o simbdlica, psicolégica e 

sociopolitica nas narrativas. Um nucleo irradiador, por assim dizer, que pée a 

catastrofe amazénica em devir, em primeira andlise, devido a desordem 

cosmolédgica em curso, em ultima, pela derrocada decorrente das conflitivas 

relagées sociais engendradas no plano da historicidade. 

Vejamos que fraturas so essas. Com seu lugar de viver submerso pelas 

Aguas, os personagens de “Poraqué” e “Mami tinha razdo” nao terao mais chao para 

pisar. Deslocar-se-40 para onde a vida for possivel - se ainda for. Perderéo nao 

apenas os meios de subsisténcia, mas sua primeira referéncia identitaria: a terra 

onde nasceram, cresceram, multiplicaram-se e construiram seus saberes. No 

primeiro conto, o narrador-personagem perde mais do que a heranga de sua familia, 

com todas as benfeitorias agregadas a fazenda ao longo de dois séculos, perde o 

esteio de sua confortavel posicdo social. Além disso, a meméria material de seus 

antepassados também afunda no abismo das aguas: a casa-grande, o arquivo do avé 

sobre as coisas do Marajo, os objetos, os lugares de afeto. Ao deixar para sempre a 

fazenda e o arquipélago, tudo o que ele leva, além das préprias reminiscéncias, sio 
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apenas “[...] poucos pertences, um reio que ganhara quando menino, um capacete 
da Guerra de Vinte-e-Quatro, o facéo-cabega-de-cachorro [...]” (MEIRELLES 

FILHO, 2017, p. 28). Nada mais. E assim que a ferida do espaco, em suas 

implicagées psicossociais, também cinde a meméria, gerando trauma. 

A proposito, Seligmann-Silva (2000, p. 84) lembra-nos que, de acordo com 

a teoria psicanalitica, o trauma “[...] advém de uma quebra do Reizschutz 

(paraexcitagéo), provocada por um susto (Schreck) que nao foi amparado pela 

nossa Angstbereitschaft (estado de prevencao a angustia)”. E de montante a jusante, 

isto é, no curso que vai do desastre a catastrofe entre as duas narrativas de Meirelles 

Filho, a irreversibilidade da destruigéo do espaco material e simbélico ultrapassa, 

decerto, a capacidade de assimilacgao do sujeito. 

Nos contos em analise, a catastrofe nao advém, todavia, de imediato. Ainda 

que por fatores diferentes aos do espaco rural-ribeirinho de “Poraqué” - como 

veremos a seguir ao refletir sobre o extrativismo como modo de produgao de 

riqueza na Amazonia -, em “Mami tinha razao”, o espago urbano também ja vinha 

sendo violentado e fraturado muito antes do “apocalipsio” das aguas pela ocupagao 

desordenada, pela especulacéo imobilidria e pela desigualdade abissal entre seus 

habitantes. Esse evento catastréfico apenas aprofunda o destrocamento da planicie 

com a eliminacdo das fontes de subsisténcia e a escassez de viveres; a perda do 

sentido e da funcdo da propriedade privada, uma vez instaurada a barbarie - como 

denota a destruicio acelerada da velha infraestrutura (estradas, portos, 

hidrelétricas, rodovias, empresas, edificios e maquinas) que dava sustentacao a vida 

econémica -; e por ultimo, embora nao menos importante, o fracasso da alteridade 

e da solidariedade no que resta do corpo social. Em outras palavras, a catastrofe 

anunciada no espago-tempo de “Poraqué” instala-se definitivamente no espaco- 

tempo contiguo de “Mami tinha razao”. E como ja dissemos, sera irreversivel. 

i extrativismo, 0 pano de furndo da catastrofe 
amazonica 

A andlise de “Poraqué” e “Mami tinha raz4o” também demanda, segundo 

a prescricéo de Antonio Candido (2011), uma reflex4o sobre elementos da realidade 

social que as duas narrativas de Jodo Meirelles Filho agenciam e enformam como 

matéria literaria. Um desses elementos, talvez 0 mais importante dentre eles, é 0 

extrativismo como modo de gerago de riqueza na fronteira amazénica. Trata-se de 

um tema recorrente na expresso cultural da regiao pelo menos desde que Euclides 

da Cunha estabeleceu um modelo de escrita e de interpretagéo da Amazénia nos 

ensaios que escreveu sobre a “hileia” no inicio do século XX. Embora a discussao 

passe ao largo dos objetivos deste trabalho, permitimo-nos registrar que Meirelles 

Filho é um autor que reverbera a seu modo as notacGdes euclidianas sobre a 

Amazonia na observagao do sujeito, na percepgdo do espago e na encenacdo das 

relacGes sociais, incluindo, neste caso, as figuracdes do extrativismo em suas 

narrativas. 
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Ay” 
Em “Poraqué” e “Mami tinha razdo”, o extrativismo ganha visibilidade 

com espectros distintos, porém complementares, no contexto da Amazénia do 

século XXI. No primeiro, conjugado ao modelo de ocupagao do espaco amazénico 

desde a colonizacio, isto é, ao latifindio como padrao de propriedade rural. No 

segundo, associado ao extrativismo mineral, florestal e a produgao energética para 

dar perspectiva e profundidade ao drama do sujeito amazénico contemporaneo. No 

“conto marajoara”, ainda que o narrador-personagem nado seja um fazendeiro 

ganancioso, ardiloso e criminoso, como o Paulo Honério de Sao Bernardo de 

Graciliano Ramos, ele nao deixa de ser um empresario rural. Herdeiro e patrao, os 

seus esteios econdémicos séo os mais tradicionais da economia baseada na 

propriedade da terra: em primeiro lugar, a exploragéo da forca de trabalho de 

empregados e agregados, em segundo, a capitalizacdo do potencial extrativista de 

sua propriedade costeira na qual a pesca fluviomarinha e a criacdo de pirarucu em 

cativeiro aliam-se a criacao de bovinos, bubalinos e equinos para gerar riqueza - a 

sua riqueza privada. E essas bases materiais — esteios do latiftindio e do extrativismo 

-— sdo fustigadas e fraturadas de imediato pelas aguas crescentes que consumam em 

ato a poténcia da natureza. 

Durante a noite, a maré crescida veio tufando, derrubando o 

curral, 0 quarto de arreio, espantando o que encontrou de criacao 

no rumo do mato ou pra dentro da casa. Nao havia paz em 

comodo algum. Bicho de todo tipo entrando pelas fendas, pelas 

janelas, por onde desse, Até bicho de casco apareceu. E nao se 

importavam um com o outro, ndo atacavam. Querem é 

sobreviver. E isto. (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 28) 

Afinal, sobreviveraio os bichos que constituem parte significativa do ativo 

extrativista da fazenda costeira do Marajé? Havera possibilidade de recuperagao de 

perdas e danos para o bom fazendeiro e sua comunidade de vida? Ou o desastre das 

Aguas vai evoluir para uma irreversivel catastrofe? Tais perguntas sio meramente 

retéricas. J4 sabemos - e a tragédia anunciada, mas nao de todo consumada no 

espaco-tempo de “Poraqué” é trunfo da estratégia narrativa de Meirelles Filho -, 

que “até que as d4guas espoquem tudo. As aguas. As aguas grandes, as verdadeiras. 

As que vém de cima e de lado, de baixo e dentro” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 

11), © que aos poucos vai se desenhando “é o apocalipsio... O fim final” 

(MEIRELLES FILHO, 2017, p. 77). 

Se em “Poraqué” ainda prevalece o extrativismo primdrio com seu 

arcaismo protocapitalista, em “Mami tinha razéo”, muitas etapas adiante, o 

contexto ja ¢ o do capitalismo tardio, pois o segundo conto é permeado pelas 

fantasmagorias da garimpagem manual, da industria extrativa mineral e do modelo 

de geragao de energia por meio de grandes hidrelétricas. Elementos esses que, a 

guisa de constituir uma civilizacéo na Amazonia, levaram-na ao destrocamento 
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com a desagregacao do modus vivendi de populagées urbanas e tradicionais, dentre 
elas, caboclos, indios e quilombolas. 

Essas fantasmagorias compdem uma espécie de cartografia subliminar de 

“Mami tinha razio”, uma geografia do caos, por assim dizer. Ao abandonar o 

“mundo aquariado” em que Belém transformara-se apés as grandes marés vindas 

da foz do Amazonas, a mae de santo Mami empreende um périplo arriscado até 

alcancar as terras altas da Serra dos Carajas, no sudeste do Para, e seu percurso entre 

as ruinas recentes da civilizagao na Amazonia é penoso e doloroso: a hidrelétrica de 

Tucurui, uma carcaca de concreto armado com as linhas de transmissao destruidas; 

o rio Tocantins, alargado a ponto de ja nado se divisar o seu tracado; Maraba e 

cidades vizinhas, assoladas pela miséria e pela fome; as minas de ferro, cobre e ouro 

da regiao; pocos d’agua; a velha mineradora que as explorava, falida, “os caminh6des 

parados, as esteiras, as maquinas encostadas. Enferrujando [...]” (MEIRELLES 

FILHO, 2017, p. 99); e, para completar o cendrio de barbarie, a garimpagem manual 

e a pistolagem em vertiginoso recrudescimento numa terra desde sempre pouco 

afeita ao Estado de direito. 

Mas esse novo estado das coisas, o da catastrofe que abre portas a barbarie, 

é menos devedor das aguas fluviomarinhas que avancam pela hinterlandia do que 

da trama sociopolitica que forjou em longo prazo uma Amazénia sem 

autossustentabilidade econédmica e ambiental. Decerto por isso seus maiores 

responsaveis também tém visibilidade na narrativa de Meirelles Filho. O 

extrativismo mineral como modelo de producdo de riqueza é 0 primeiro dentre eles 

porque destruiu ecossistemas, concentrou renda, excluiu as populacées autéctones 

de seus beneficios, desperdigou vidas humanas em suas engrenagens projetadas 

para o mercado internacional, incluindo a do marido de Mami, que “[...] morrera 

ali, servindo a grande empresa” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 103). Um panorama 

de desagregacao social que remete a seguinte reflexdo de Zygmunt Bauman (2005) 

a respeito da minerac4éo como produtora de escombros, refugos e que impée um 

caminho sem volta as comunidades por ela impactadas nas fronteiras extrativistas 

do capitalismo tardio: 

A mineragao, por outro lado, é o epitome da ruptura e da 

descontinuidade. [...] E sé se pode chegar ao minério 

removendo-se camada apés camada do solo que impede 0 acesso 

ao veio — tendo-se primeiro cortado ou queimado a floresta que 

impedia o acesso ao solo. A minerag4o nega que a morte traga no 

ventre o renascimento. [...] Cada ponto que a mineracio 

atravessa ¢ um ponto sem retorno. A mineracéo é um movimento 

de mao tinica, irreversivel e irrevogavel. A crénica da mineracaio 

é um tumulo de veios e pocos repudiados e abandonados. A 

mineragao é inconcebivel sem o refugo, (BAUMAN, 2005, pp. 

31-32; grifo do autor) 
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Assim tem sido na Amazénia, e em seu plano discursivo, “Mami tinha 

razao” enforma uma critica a este rumo que a civilizacéo ocidental tem dado a 

regido, com a anuéncia das elites nacionais e regionais. Embora a voz que a enuncia 

nao seja a de Mami - como dissemos, o narrador é um personagem secundario na 

trama —, é em seu contraplano como sujeito amazénico que tal critica se constitui. 

Mae de santo, ialorixa, mulher do povo, Mami é dotada de um saber empirico, 

telurico e messianico a um sé tempo. Uma vez consumada a catastrofe em Belém e 

no Sudeste Paraense, seus saberes autéctones prevalecem sobre a ciéncia, a 

tecnologia e a geopolitica exégenas que conduziram a Amazénia ao caos. Para 

encontrar chao pisavel, para saber 0 que fazer depois que o mundo se “aquariou” e 

até para descobrir novos veios de ouro em areas de garimpo, todos desejam ouvir 

Mami. Antes discriminada por sua religiao de matriz africana, idade, ignorancia e 

condic&o social, o novo estado das coisas - a barbarie em progresso — fez dela um 

oraculo. 

Inferimos, assim, que Mami, com seus velhos saberes e novos poderes, 

constitui o contradiscurso literario de Meirelles Filho para redarguir 0 pensamento 

liberal, republicano e capitalista que, germinado nos primdérdios da Republica, 

definiu a plataforma ideolégica, geopolitica e econdmica sobre a qual a Amazénia 

adentrou os séculos XX e XXI. Uma visada que perpassou o ciclo autoritario de 

Getulio Vargas [1930-1945], a ditadura civil-militar [1964-1985] e ainda vige desde 

a redemocratizacgdo do pais, em 1985 - a saber, o pensamento de que a riqueza 

material (e com ela o patriménio simbdlico e imaterial) da regiéo deve ser gerida 

por instancias de poder e de saber que sdo externas, isto é, estabelecidas ao largo e 

ao longe das populacées locais (LOUREIRO, 2001). 

Forjar a catastrofe amazénica no espaco-tempo contiguo de “Poraqué” e 

“Mami tinha razio” como faz Meirelles Filho é refutar, reiteramos, a ideologia 

politica e o pensamento econémico liberal que sustentam o desenvolvimentismo. 

O que inferimos da andlise dos dois contos, portanto, é que se a Amazdénia se 

desagregou — derruida por aguas revoltosas e, sobretudo, por sua insercdo precaria 

na civilizagéo do capital - é porque o sujeito amazénico nao tem sido ouvido, por 

exemplo, sobre a conveniéncia de levantar arranha-céus nas terras de cota baixa da 

planicie, sobre a pertinéncia de erguer hidrelétricas gigantescas nos afluentes do 

Amazonas ou sobre a real necessidade de desmatar dreas florestais. Em sintese, para 

Meirelles Filho, os modos e saberes do amazénida é que deveriam consubstanciar a 

construcao do seu préprio destino como sujeito histérico, a comegar pelo usufruto 

do espaco geografico, com sua biodiversidade e sua profusdo de matérias-primas. 

iii. OrG6lO@o € EpNOGO da CivilizaCaO Na amazoania 

an» 
Ja demos nota da intratextualidade vigente entre “Poraqué” e “Mami tinha 

razdo”. Quando as aguas invadem Belém no segundo conto, seu narrador abre 
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paréntesis na propria enunciacéo e comenta o fatidico destino do Arquipélago do 
Marajo: 

No Norte nada que havia. Do Marajé, ent&éo, nado sobrou nem 

aquela pontinha de Joanes. Nem teso mais alto que fosse. Foi 

tudo se esfarelando no bater da agua grande. A tabatinga nao 

aguentou tanto redemoinho, as ondas comeram o Marajé. 

Aqueles arrozais ilegais, ainda bem, se foram... Virou mingau. 

(MEIRELLES FILHO, 2017, p. 84) 

O elo intranarrativo, a relacao direta entre o desastre das 4guas que afunda 

o Marajé e o que aos poucos também afunda Belém e a hinterlandia paraense, 

constitui um dado relevante para a reflexao sobre “Poraqué” e “Mami tinha razao” 
no Ambito da escrita da catastrofe, permitindo estabelecer o mesmo recorte 

analitico para os dois contos. Ousamos dizer, inclusive, que nao fosse a vontade ea 

liberdade de seu autor para fraciond-las em narrativas distintas, elas poderiam 

integrar a mesma unidade textual, o que talvez as estruturasse como novela ou até 

como romance. Mas isso é mera especulacdo e, como tal, irrelevante. A questao 

essencial é examinar em que medida ambos constituem a crénica da morte do 

sujeito, do meio natural e da ruptura do processo civilizatério na Amazdénia. 

Lembrando que essa questéo reverbera na cultura contemporanea a critica do 

progresso como matriz de ruinas, tal como desenvolvida por Benjamin (2012) e 

também por Adorno e Horkheimer (2002). E a “nova barbarie” prevista por eles 

que devemos prospectar na maquina textual dos dois contos em anilise. E, tendo 

em vista o seu didlogo aberto com a historicidade, propomos que o ultimo esforco 

de interpretagao de “Poraqué” e “Mami tinha razdo” seja um esforgo alegérico. 

Como lembra Jeanne Marie Gagnebin (2013), apds séculos de depreciagao na 

tradicdo filosdfica, a exegese alegérica da escrita foi reabilitada por Walter Benjamin 

em seu estudo sobre o drama barroco (ou tragico) alemao, depois estendida as 

reflexées que o critico e filésofo também fez sobre a modernidade ancoradas na 

poesia de Charles Baudelaire. “A expressdo alegérica nasceu de uma curiosa 

combinacao de natureza e histéria”, anotou Benjamin (2016, p. 178). Para ele, ao 

contrario do simbolo, com sua vocagao para a beleza e a harmonia, a alegoria deve 

ser tomada como elemento de precariedade e de tensao na fatura do objeto artistico. 

Logo, se a representacdo simbdlica aspira, de algum modo, a permanéncia no 

tempo, a representacdo alegérica, em movimento contrario, remete 4 contingéncia 

temporal das obras de arte. Em outras palavras, 

enquanto o simbolo aponta para a eternidade da beleza, a 

alegoria ressalta a impossibilidade de um sentido eterno e a 

necessidade de perservar na temporalidade e na historicidade 

para construir significagées transitérias. (GAGNEBIN, 2013, p. 

38) 
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Do ponto de vista hermenéutico, a alegorese constitui um método de 

desvio e deslocamento de sentido. Em seu filtro interpretativo nao ha coincidéncia 

do sujeito com o objeto. Dessa maneira, o leitor pode afastar-se da literalidade do 

texto e empreender a leitura do que no foi escrito. 

A teoria benjaminiana da alegoria marca, assim, uma enorme distancia da 

hermenéutica idealista, afeita ao simbolo, e aproxima-se da critica materialista, cujo 

marco conceitual é a “[...] configuracéo da dialética em suas variadas vertentes 

desde Hegel e Marx”, de acordo com Joao Batista Pereira e Stélio Torquato Lima 

(2013, p. 147). Ademais, é¢ importante lembrar que 

a critica materialista nao tem como meta estabelecer a verdade 

definitiva sobre uma obra ou um autor (burgués decadente ou 

proletario revolucionario), mas tornar possivel a descoberta de 

novas camadas de sentido até entéo ignoradas. (GAGNEBIN, 

2018, p. 42) 

Portanto, em ultima andlise, a alegorese é menos uma leitura da histéria 

do que do discurso. E é esta a escavacdo que faremos em “Poraqué” e “Mami tinha 

razio”, a da “fabulacéo” discursiva que estes dois relatos ficcionais breves 

constituem sobre a vida social na Amazénia contemporanea, conjugando, para isso, 

materialidade textual e contexto histérico-literdrio. 

Na simbiose entre a estética e o social, para além de uma visio 

mecanicista da arte, enfatiza-se a principal funcdo da leitura 

alegorica: valorar a arte, inserindo-a no curso do tempo histérico, 

revelando como os seus procedimentos desnudam as ruinas e 

escombros culturais que a atitude simbolica tende a ocultar, 

imaginando-as atemporais, como se portassem valores eternos, 

imutaveis e universais. [...] 

Dissociada da imagem edificada pelos romanticos, ela [a 

alegoria] se converte em mantenedora da memoria do mundo, 

tornando manifestas agées reprimidas e apagadas em cada época, 

utilizando residuos e fragmentos abandonados no tempo. Em 

franca oposigéo ao simbolo, que tende a apresentar a arte 

atemporalmente, a alegoria opera em intimidade com o elemento 

deslocado, ignorado, perscrutando a contingéncia e o que foi 

esquecido na versio dos vencedores na escrita da historia. 

(PEREIRA; LIMA, 2013, p. 152) 

A vocagao da alegoria para a historia, e em particular para as narrativas dos 

vencidos, faz dela o fio que tece a escrita do desastre/catastrofe em temporalidades, 
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como a vigente, nas quais imperam a barbarie e o trauma, o desencantamento do 
mundo, as desilus6es e as distopias, o niilismo e a negatividade (GAGNEBIN, 2018; 

PEREIRA; LIMA, 2013). Nesse estado de coisas, ruinas e destrocos constituem a 

propria matéria da expressao alegérica, restando ao alegorista, em suas escavacées 

postumas, o papel de colecionador de escombros, melancdélico e entregue ao 

trabalho de luto (AVELAR, 2003; SELIGMANN-SILVA, 2007). Dai o tempo 

corrente da alegoria ser o tempo péstumo (AVELAR, 2003). Alids, 0 post mortem 

é o proprio tempo do discurso nos contos de Meirelles Filho, diferentemente do 

tempo da historia, que é 0 pretérito: 

Eu posso te garantir que ela cansou de avisar as irmas, seus 

parentes, enfim, quem ela conhecia, quem a visitava sempre. E na 

rua também, eu vi Mami pedindo licenca e contando suas 

histérias. As pessoas riam que sd. Depois ela parou, viu que nao 

adiantava. Aqui em casa? Quantas vezes? Mais pra minha mae 

que ela falava. Minha mie até que acreditava nela, mas, mole do 

jeito que era, ndo mexeu um pau! Talvez por isso. Foi a primeira 

que desapareceu. Deve ter sido na onda forte, a Pioneira. 

(MEIRELLES FILHO, 2017, p. 81) 

Comegaremos por “Poraqué” a sondagem dos dois contos em analise a 

partir do conceito benjaminiano de alegoria. Qual é¢ a matéria alegdérica dessa 

narrativa? O que se transformaré em escombros e amontoara ruinas submersas no 

post mortem do arquipélago do Marajé? Qual ¢, afinal, a trama elusiva desse conto 

de Meirelles Filho? A primeira resposta que nos arriscamos a dar é que, para além 

da tensao causada pelo desastre hidrolégico em curso na narrativa, isto é, para além 

do espanto e do desespero com a maré crescente que segue “tufando”, escatolégica 

e apocaliptica, ha outras fraturas e tens6es em segundo plano que devemos 

observar, especialmente a das relacdes sociais que estabeleceram, desde a 
colonizagao. o modelo de organizacao social e de producéo econédmica vigente no 

Marajé - delineados anteriormente quando tratamos das figuracgdes do 

extrativismo. 

No espago-tempo do conto, o solo marajoara segue repisado pelo btfalo, 

pelo boi e pelo cavalo importados em outras épocas. Os arrozais ilegais - também 

noticiados posteriormente pelo narrador de “Mami tinha razdo” - empurram a 

fronteira agricola ilha grande adentro, fragilizando progressivamente seus 

ecossistemas. E na contraluz dos dias modorrentos da fazenda costeira, nos 

intersticios das relacées amistosas entre proprietarios e nado proprietarios, emerge a 

velha pobreza - aquela pobreza dalcidiana> acuada pelo latifundio, pela 

desassisténcia publica e pelo despojamento dos direitos fundamentais do individuo 
  

5 Referéncia ao escritor paraense Dalcidio Jurandir [1909-1979], que tomou as precarias 

condicées de vida do sujeito amazénico como matéria ficcional em seus dez romances do Ciclo 

do Extremo Norte. 
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— que faz dos campos do Maraj6é, ontem como hoje, espacos de vida precaria® e de 
excecdo do direito. Nesse sentido, um substrato particularmente significativo do 

conto — e no qual decerto ainda repercute o modelo “geoliterario” de escrita de 

Euclides da Cunha - diz respeito 4 povoagao pressurosa de um bloco de terra caida, 

que estacionado do dia para a noite a ilharga da fazenda, em pleno rio-mar, é 

imediatamente povoado por pessoas vindas ninguém sabe de onde: 

Parou um barco pilhado de gente. Dava pra ver. Havia lua. Lua 

de farolete. Tava num dia de estiagem. A chuva deixara tudo 

muito nitido. O som alto. Bregao arretado. Uma bandalheira que 

s6. Quando a musica estancava, distinguia-se algo como um 

bater de estacas. [...] Quem sao eles? Pescadores? 

Contrabandistas? [...] De onde vinha aquela gente? Trariam 

gado também? Era a pergunta que mais se ouvia. O que queriam 

ali? Ninguém os conhecia. (MEIRELLES FILHO, 2017, pp. 15- 

19) 

Observemos, portanto, que a “trama oculta” da Coroa Grande, ou uma 

delas, é a da tensaéo fundidria. Num espaco historicamente dominado pelo 

latifindio, sempre ha menos terra disponivel do que gente precisando de espaco 

fisico para viver. Isso explica o fato de a nova “ilha” povoar-se num atimo e seus 

primeiros moradores, embora desconhecidos, nado estéo de passagem, mas vieram 

para ficar. De sua varanda, o narrador-personagem apenas observava a cena: 

De um tudo povoava aquela coroa grande. Pescador ja tratava a 

terra como permanente, planejando cabana pra armar espera, 

guardar suas redes. Os pedes daqui, de butuca, com coceira nas 

maos, lancando olho gordo pros pastos novos... (MEIRELLES 

FILHO, 2017, p. 15) 

Portanto, mesmo com toda a visibilidade que “Poraqué” ainda da as acées 

natureza, é a tensdo social que enforma, progressivamente, o pano de fundo da 

narrativa ao longo de suas vinte paginas. E é essa trama elusiva — nem tao oculta 

assim, diga-se — que ao fim e ao cabo vai delinear o desastre inicial das 4guas como 

catastrofe sociopolitica final. 

  

6 Tomamos aqui a no¢ao de vida precaria tal como proposta por Judith Butler (2019). Paraa 

fil6sofa norte-americana, chama a aten¢aéo o fato de que, na cultura publica contempordanea, 

algumas vidas sejam dignas de nota - de obituario e de luto, por exemplo -- e outras nado; que 

algumas sejam dignas de representacdo midiatica e artistica, bem como de mem6ria, e outras 

n4o; que algumas tenham direito a personificacao e a humanizacao, enquanto outras sejam 

desumanizadas ou mesmo consideradas equivocos do humano; que algumas tenham, enfim, 

direito a visibilidade e que outras permanecam sem rosto, tal a precariedade que lhes é 

imposta em sua experiéncia espaco-temporal pelos sistemas de controle. 
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O que a ultima pororoca levara para o fundo das aguas sera muito mais do 
que a maior ilha fluviomarinha do mundo, a qual sempre esteve um tanto ao mar 

(e ao rio), um tanto a terra. O que logo vai transformar-se em ruina e escombro 

aquatico é o seu projeto malsucedido de civilizacaéo. Um modus faciendi ancorado 

na concentragao de terras, na pobreza e na desigualdade, no desapossamento de 

direitos de individuos e comunidades, nas relag6es sociais e de producao arcaicas 

que predominam ha cinco séculos no arquipélago. 

E esse, em sintese, o estado das coisas alegorizado no conto de Meirelles 

Filho, a matéria histérica a partir da qual ele engendra sua narrativa ficcional, com 

a ousadia de articular novas significagé6es para a temporalidade vigente, 

emprestando-lhe antecipadamente — e por demérito — os signos da catastrofe e da 

morte. E se dizemos “antecipadamente” é porque “Poraqué” nao constitui ainda um 

trabalho de luto, apenas o vaticina. Em seu espaco-tempo, a morte tio somente esta 

a caminho. Propomos, por isso, tomar esse primeiro conto da foz do Amazonas 

como um proélogo, uma preparacao para a aniquilacao definitiva do sujeito, do meio 

natural e da propria civilizacgéo na Amazénia que vird no espaco-tempo contiguo 

de “Mami tinha razao”. No conto marajoara, reiteramos, a catastrofe final é apenas 

anunciada, mas ja se sabe que sera irreversivel, até os poraqués parecem sabé-lo: 

ninguém “nunca os vira assim. Desesperados” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 29). 

Diferentemente de “Poraqué”, “Mami tinha razio” nao é, por sua vez, a 

crénica da catdstrofe anunciada. Em seu espaco-tempo, a catastrofe ja esta instalada. 

A narrativa comeca com Belém do Para, que fica no lado oposto da Baia do Marajé, 

submersa pela grande maré fluviomarinha que primeiro engolfou o arquipélago 

marajoara, depois avangou continente adentro. Como dissemos anteriormente, 0 

foco da narrativa esta num punhado de sobreviventes — dentre milhares de mortos 

notificados, mas invisiveis na trama — que buscam chao para pisar e alternativas 

para sobreviver. Eles sio guiados para longe da cidade “aquariada” pela mae de 

santo Mami, que pressentira e anunciara a enchente sem que ninguém lhe desse 

ouvidos. Em sua sabedoria cabocla, sé ela também compreende que o novo estado 

das coisas nao é transitorio, é definitivo. Belém esta para sempre perdida como sitio 

urbano e lugar de viver, e aos poucos, as “terras de dentro” também submergem. 

Mas essa fratura material, embora profunda, figura como a trama visivel do conto 

de Meirelles Filho. Qual é, afinal, a sua “trama oculta”, elusiva? Qual é a sua 

empreitada alegorica a respeito da vida amazénica contemporanea? Que conclusées 

tirar do contraponto entre significagao e historicidade que a alegorese — bem ao seu 

modo arbitrario, como assinala Benjamin (2016) — permite estabelecer na analise 

destas narrativas das aguas? 

Para alcangar essa camada ulterior de significagao, é importante observar 

alguns elementos que dao suporte a operagao diegética de “Mami tinha raz4o”. Eles 

produzem sentido a partir de referentes da cena histérica que formalizam 

esteticamente a matéria social (CANDIDO, 2011). Ha uma profusdo desses 

elementos ao longo da narrativa, os quais, alinhavados e somados, compéem um 

painel da Amazonia no século XXI. Do ponto de vista sociopolitico ha, por exemplo, 
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o abismo entre individuos e grupos em funcdo de valores e crencas religiosas. Mami 
é discriminada, inclusive, pelas proprias irmas, por professar uma religido de matriz 

africana, e também por isso ninguém lhe dera ouvidos quando passara a alertar que 

uma grande tragédia se avizinhava. Mas além do preconceito e da intolerancia 

religiosa, figuram, sobretudo, a gandancia, 0 oportunismo e o individualismo 

exacerbado que grassam no tecido social, denotando a corrupcao dos valores do 

sujeito numa cultura em que as relacées humanas foram mercantilizadas. 

Também tem visibilidade no conto a faléncia da cidade como corpo 

politico e como modelo de ocupacado do espaco. Belém, antes de ser invadida pelas 

aguas, lembra o narrador, era mal-ajambrada e mal construida por empreiteiros 

gananciosos que sempre fizeram mais o errado do que o certo para “[...] pra 

aproveitar cada metro quadrado” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 84). Porém, o que 

conseguiram forjar com seu modus operandi atabalhoado foi um sitio urbano onde 

“a qualidade das construgées é fraca, material de segunda, como sempre se soube e 

nunica se fiscalizou” (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 82) e que logo deixara de existir 

porque a agua 

Vai cobrir o lengol do mundo! [...] O Ver-o-Peso, a Catedral, os 

dois palacios, as pracas. A prediada que o povo desandou a 

vender e construir. Os shopinhos, como gostava de chamar 

aquele poleiral de lojas e lojas sem graga. A agua vai entrar terra 

adentro... Demolicao! Pelas estradas, pelos canais, pelos bueiros, 

pelos canos, por todo buraco que encontrar vai surgir e ressurgir. 

(MEIRELLES FILHO, 2017, pp. 80-83) 

A falta de planejamento urbano e até mesmo de racionalidade, além do 

excesso de cobiga com que Belém foi forjada no tempo e no espaco, uma cidade 

precaria sobre uma base geografica instavel (PENTEADO, 1968), é um modelo 

replicado nas paragens amaz6nicas que, na narrativa em analise, aos poucos sdo 

cobertas pelas aguas: Tucurui, Maraba, Parauapebas. Sao esses os nucleos urbanos 

que se sucedem no périplo dos personagens em busca de lugar seguro, e entre um e 

outro os mesmos erros se repetem constituindo-os, ao fim e ao cabo, como espagos 

de excecdo e vida precaria onde os direitos sao letra morta, a pobreza domina a 

paisagem, a desigualdade é naturalizada e a violéncia impera. 

Além de um fracassado modelo de urbanizacao, outros referentes 

importantes que dao esteio ao jogo alegérico de “Mami tinha razao” dizem respeito 

ao modelo de desenvolvimento econdédmico que o grande capital impds 4 Amazénia 

— tema ja discutido neste trabalho — desde meados do século XIX, no boom da 

borracha. Alias, as referéncias nesse sentido sao diretas, isto é, pouco mediadas 

simbolicamente: os projetos extrativistas de escala industrial para a producao de 

ferro, cobre e ouro, dentre outros minérios, no polo de Carajas; as mega- 

hidrelétricas que represaram rios, destruiram ecossistemas e modos de vida 

tradicionais em seu entorno; os desvarios geopoliticos da ditadura civil-militar 
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materializados com a abertura da rodovia Transamazénica na década de 1970. 
Muito mais do que o levante das aguas, adstrito em primeira andlise 4s causalidades 

que o engendram, esse modelo de producdo e de organizacao social é 0 verdadeiro 

embriao da catastrofe instalada no espaco-tempo da narrativa de Meirelles Filho, 

uma catdstrofe que se agrava vertiginosamente com o novo estado das coisas: a 

barbarie. 

[...] havia dois capangas, com rifles de repeticao na mio, gente 

sem medo de atirar contra qualquer um. Isso também 

incomodou o Neto. Se em Belém e Maraba, conhecidas pela 

violéncia, as armas pouco apareciam e a lei da solidariedade 

imperava, aqui nao. Garimpo e arma de fogo parecem que 

nascem juntos. Dito e feito. (MEIRELLES FILHO, 2017, p. 99) 

consideracses finais 

Os contos “Poraqué” e “Mami tinha razdo” de Jodo Meirelles Filho (2017), 

analisados neste trabalho, representam o sujeito, o tempo e o espaco amazénico 

contemporaneos sob o regime de escrita da catastrofe. Em ambos, o texto literario 

da visibilidade a ganancia dos proprietarios dos meios de producao, a exaustaio dos 

recursos naturais, ao descaso do poder publico para com as populagées tradicionais 

e ao fracasso da alteridade e da solidariedade na cultura da mercadoria, marco a 

partir do qual o desastre das Aguas aprofunda-se como catdstrofe sociopolitica. 

Nas relag6es intratextuais entre as duas narrativas, observamos que “Mami 

tinha razao” consolida os dados langados em “Poraqué”. Em outras palavras, esse 

constitui o prélogo, aquele ja é 0 epilogo - sobretudo o epitafio — da regido 

amazénica no tempo-espaco constituido entre ambas. Também por isso, 

diferentemente do que ocorre em “Poraqué”, 0 trabalho que “Mami tinha razao” 

elabora ja é um trabalho de luto sobre as ruinas e destrocos de uma Amazénia que 
nao deu certo. Isto porque o sujeito fracassou na experiéncia, o meio natural nao 

resistiu a superexploracdo e a civilizaciéo do capital ruiu por suas prdprias 

contradigées -— a principal delas a de gerar riqueza e exclusio com a mesma 

velocidade e eficiéncia. 

Em “Poraqué”, o ato final dos personagens é uma fuga coletiva do 

arquipélago, sem possibilidade de retorno. Em “Mami tinha razao”, tudo acaba na 

morte de Mami, agénica e simbolica, no alto da Serra de Carajas, e com ela, 

paradigmaticamente, morre o préprio sujeito amazénico. E se ja nao ha 

possibilidade de recomegar a vida na Amazonia, de reinventa-la, decerto é porque 

o prego de inclui-la na civilizacao do capital foi alto demais. Foi o custo de conecta- 

la a um orbe regido pela logica de mercado, de constituir urbes sem espaco para 0 

didlogo e a cidadania, de enformar um corpo social com as fraturas da desigualdade 

e da exclusao, de manter a “cuenca”, enfim, como fronteira onde a motosserra, a 
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escavadeira, a arma de fogo, a agropecudria e a expansdo urbana violentaram a 
floresta, o rio, o solo, a atmosfera e tensionaram o equilibrio cosmoldégico da Terra 

até um limite sem retorno. Ou, como ironiza o narrador de “Mami tinha raz4o”, até 

o “fim final”. 
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