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Resumo 

A alienac;:ao do espac;:o esta presente, segundo alguns autores, nas periferias das grandes cidades com a 

construc;:ao indiferenciada em bloco dos grandes cimencios, no proprio corac;:ao urbana com ausencia de elementos de 
referencia individual, ou ainda em espar;:os mais restritos com func;:oes especificas massi ficadas, como e o caso dos 

centros comerciais ou aeroportos. 
Neste artigo pretende-se reflectir sabre a identidade destes lugares, na sua relac;:ao com a propria construr;:ao 

do mito do nao-lugar, a partir de espac;:os imaginados (ou nao) no cinema, onde as personagens vivem condicionadas 

por uma geografia que, sendo diferente para cada caso apresentado, influencia de forma decisiva as suas vidas. 

Palavras-Chave: Lugar. Nao-Lugar. Geografia. Cinema. 

Resume 

Lil!u l!t non -lil!u en espaces imagines. Approche Gt!ographique au Cinema 

Selon quelques auteurs, ['alienation de l 'espace est presente dans les peripheries des grandes vi lles par la 

construction en bloc sans controle des grands "ciments" au propre coeur urbain, avec l'absence d'elements de 
reference lndlviduelle , ou encore dans des espaces plus rest reints avec des fonctlons speclfiques massi fiees, tels que 

les centres commerciaux ou les aeroports. 
Dans cet article, on vise reflechir sur l 'identi te de ces lleux, dans sa relation avec la propre construction du 

mythe du non-lieu, a partir d 'espaces imagines (ou pas) au cinema, oll les personnages vivent condltionnes par une 

geographie laquelle, en etant differente pour chaque situation presentee, influence leurs vies d 'une fac;:on decisive. 

Mots-des: Lieu. Non-lieu. Geographie. Cinema. 

Abstract 

Place and non-place in imagined spaces. Geographical approach from thl! Cinema 

According to some authors, the alienation of space is present in the periphery of major cities given the 
undifferentiated massive construction of great "cement " blocs, within the o·r n urban heart with the absence of 

individual reference elements, or even in more restricted spaces v1ith specific massive functions, as is the case of 

shopping centres or airports. 
In this article i t is intend to reflect about the identity of these places, about their relation v•ith the o· ·n 

construction of the myth of the non-place emerging from imagined spaces (or not) in movies, where characters Uve 

conditioned by a geography that, being different for each presented case, influences decisively their lives. 

Keywords: Place. Non -Place. Geography. Ci nema. 
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1. Lugar e nao-lugar na geografia da sobremodernidade 

A noc;:ao de nao-lugar e discutida por muitos dos 
autores atraves do antagonismo criado com a propria 

noc;:ao de lugar. AUGE {2005: 67, 72), numa das defini
c;:oes mais conhecidas, defende que o lugar se consuma 
atraves da palavra, da troca alusiva de certas senhas, 

na convivencia e na intimidade cumplice dos locuto

res. Se um lugar se pode definir como identitario, 
relacional e historico, um espac;:o que nao pode defi

nir-se nem como identitario, nem como relacional, 
nem como historico, dira respeito a um nao-lugar, pois 
este refere-se a individualidade, a passagem, ao provi
sorio e ao efemero. Alude portanto a uma qualidade 

caracteristica do Iugar, ou seja, a uma "ausencia do 
lugar de si proprio". Falar em nao-lugar remete para 

um pre-conceito marcadamente depreciative, em que 
o espac;:o se deixou consumir pela rapidez do mundo 

moderno, associado a necessidade urgente do ser 
humano em moldar a paisagem de acordo com as suas 

necessidades momentimeas. A primeira imagem asso
ciada e a da grande cidade com os seus suburbios 

descaracterizados, o cimencio que LOPES e CERA {2003: 

2) afirmam ter-se gerado apos a II Guerra Mundial, 
pela urgencia em alojar uma vastissima populac;:ao 

sabre os despojos do conflito, acabando por se alastrar 
a paises nao directamente intervenientes no mesmo. 

No entanto, nao deveremos circunscreve-lo a 
um espac;:o conceptual tao limitado, pois assim negar
se-ia a p ropria complexidade da sua natureza. 0 nao
lugar e uma geografia concreta e abstracta. A primeira 

concepc;:ao advem do facto de poder ser consumada a 
localizac;:ao e a indicac;:ao do que esta "fora do Iugar", 
ou do que esta no Iugar mas nao faz parte dele (par

que tambem e disso que se trata 0 nao-lugar) em 

forma de descaracterizac;:ao. A segunda diz respeito a 
complexidade da relac;:ao que se estabelece entre o ser 
humano e o territorio, nos lac;:os e na construc;:ao de 
uma identidade. No caso do nao-lugar prima a ausen
cia dos mesmos, ou seja, verifica-se o estabelecimento 
de tenues ligac;:oes pensadas com o objective de cons

truir o que jamais fora destruido porque nunca existiu, 
ou seja, uma conexao com o passado inventado que 

surge no presente. 
A ideia de Iugar e de nao-lugar projecta-se 

assim no plano colectivo {a historia do passado no 

presente; a ident idade de uma comunidade), indivi
dual {relac;:ao com o outro - imbricac;:ao ou solidao; a 
propria identidade individual), mas sobretudo na 
noc;:ao de pertenc;:a do individuo a um determinado 

territorio. Nesta linha de ideias, CARLOS {1999: 26, 28) 
defende que 0 nao-lugar e por isso 0 produto de um 
processo no qual nada e natural, enquanto 0 lugar e 
uma produc;:ao humana, fruto de relac;:oes humanas 
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com a natureza, que se reproduz no estabelecimento 

de uma identidade entre a comunidade e o Iugar, o 
que garante a construc;:ao de uma rede de significados 
e sentidos tecidos pela historia e pela cultura civiliza· 
dora. A func;:ao mais importante da memoria e moldar 
a identidade. Sem memoria e-se "ninguem", sem a 
partilhar nao se pode formar uma memoria colectiva 
{GABRIELSSON, 2008: 2). Assim, enquanto o Iugar esta 

investido de reminiscencias, o nao-lugar esta investido 
de velocidade e passagens, constituindo um espa<;o a 

um so tempo real e virtual, sem imater ialidade {CORTE, 
1996: 2). 

0 nao-lugar e a presenc;:a desta ausencia de 
memorias e de ligac;:oes que se expressa na aliena<;ao 
das relac;:oes do individuo com o territorio e com os 
outros individuos, o que se traduz em isolamento. 

GABRIELSSOil {2008: 1), observando este fen6meno, 
tambem conclui que o espac;:o do nao-lugar nao cria a 
identidade singular, nem relac;:ao, mas solidao e 
semelhanc;:a, embora acolha cada vez mais individuos 
de dia para dia. Reapresenta a queda do ser humano 
enquanto ser publico e a sua ascensao enquanto ser 
privado, o qual vive numa especie de solidao urbana 

baseada em passwords, pins e codigos de cartoes 
(MACDONALD, 2001 : 2). 

Esse estado, associado ao espa<;o e aos outros, 

esta muitas vezes relacionado com o quotidiano, com 
o mundo actual que acelera e desumaniza as interac 

c;:oes, ate porque em termos cronologicos 0 nao-lugar e 
uma produ<;ao presente, ultrapassando o que se consi 
dera "mundo moderno". BoswELL {1 997: 2) e AUGE 

{2005: 65, 92) definem a modernidade como sendo a 
presenc;:a do passado no presente que o transborda e o 

reivindica, a imbricac;:ao do antigo e do novo. Mas 
quando se faz do antigo {da historia) um espectaculo 

especifico {ex: realce de aspectos historicos de certas 
cidades em panfletos de viagens, com a finalidade de 

vender como produto turistico), a apropriac;:ao do 
simbolismo deixa de t er o sentido fiel do passado 
passando a ser um "produto" da propria modernidade: 
a sobremodernidade. Esta e considerada a geradora de 
Uma geografia de nao-lugares, OS quais nao integram 
lugares antigos, OS chamados "lugares de memoria", 
embora ambos possam existir ao mesmo tempo. Ha 

uma acelerac;:ao da historia que resulta nao tanto 
numa falta de significado, mas antes num excesso de 

eventos sem significado. 

Mas sera que antes, no passado que agora marca 
presenc;:a, existiam nao-lugares? AUGE {Op.cit.: 68) 

refere que eles traduzem a medida da epoca, 0 que de 
certo modo deixa uma margem de manobra para uma 
interpretac;:ao onde se pode recuar, embora em moldes 
adaptados as circunstimcias temporais e espaciais do 
contexto em analise. lnvoca-se entao um dos fenome-
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nos mundiais que sempre ocorreu ao Iongo do tempo 
(e do espa17o) e que se tern vindo a desenvolver cada 

vez mais - a mobilidade des individuos - como trans 
formador do territorio. CORTE (1996: 2) defende que o 

ni!O-lugar e urn produto das gerac;:iies mais novas, nao 
des mais velhos, o que tern logica, ja que com menor 
mobilidade, nao experimentaram a migrac;:ao (com 

consequencias alienantes) e par isso vivenciaram de 
uma forma mais profunda a relac;:ao com certo territo
rio, embora tal facto deva ser analisado a luz da dura
c;:ao e da natureza do proprio movimento migratorio. 
Do ponto de vista das deslocac;:iies de curta durac;:ao 
por motives ligados ao lazer, tal fenomeno tern vindo 
a contribuir cada vez mais para a constru17ao de nao

lugares, especialmente no que diz respeito a trans
formac;:ao des designados "Iugar de memoria" I 

enquanto espac;:os de consume turistico. 
Segundo CARLOS (1999: 26 ) o turismo transforma 

tude o que toea em artificial, cria urn mundo ficticio e 
mistificado de lazer, ilusorio, onde o espa17o se trans
forma em cenario do "espectaculo" para uma multidao 
amorfa, e o sujeito se entrega as manipula17iies desfru

tando da sua propria alienac;:ao e da des outros. Tam
bern AUGE (2005: 73, 74) constata que a actividade 
turistica afecta a relac;:ao do ser humane com o territo
rio, atraves da quebra do aprofundamento entre o 
"individuo-novo" e o "lugar-novo" ao conceber que o 

viajante s6 obtem vistas parciais, instantaneos, cons
truindo uma rela17ao ficticia entre o olhar e a propria 
paisagem. Ha espac;:os em que o individuo se experi
menta como espectador, sem que a natureza do 

espectaculo para ele conte realmente. 0 espa17o do 
viajante sera assim, a primeira vista, 0 arquetipo do 
nao -lugar, embora o autor exceptue o caso de viajan
t es profissionais ou cientistas que tern objectives bern 

definidos nas viagens que efectuam. Estas posturas 
acabam par associar de forma indubitavel e definitiva 

o turismo como agente produtivo de nao-lugares, 
embora tal posic;:ao seja discutivel. Quem cria as nao
lugares e 0 turismo ou e 0 turista? 

0 viajante e a viagem sao criadores de nao-luga
res de percepc;:iies multiplas e distanciadas (o lugar 
fica com quem la vive). 0 nao-lugar pode assim se-lo 
apenas para o viajante que nao se detem, nao cria 

lac;:os nem fomenta relac;:iies, que nao gera par isso a 
complexidade com que se constr6i uma relac;:ao identi

taria com o espac;:o que visita. No entanto poderao 

estabelecer-se, em circunstancias particulares, micro
relac;:oes de familiaridade e de vizinhanc;:a, seja no 

sentido do(s) objecto(s), da paisagem e das pessoas 
(vizinhos) que, num conjunto de pequenas celulas 
indi 1iduais, fo rmara uma rede complexa de partilha de 

um espac;:o sem raizes profundas onde nao viveram as 
precedentes gerac;:iies, mas que invoca estas pequenas 
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circunstancialidades. Nascem entao pequenos lugares 

no nao-lugar, au melhor dizendo, o individuo comec;:a a 
ser capaz e a saber interpretar o nao-lugar, criando 
mementos que se aproximam perceptivamente do 

lugar, embora possam nao o ser na sua essencia. 

2. Onde existe o nao-lugar? A sua relar;:ao com as 
espar;:os imaginados 

Perante a urgencia de lugares, au melhor 

dizendo, dos lugares de lugares que ocorre com o auge 
da sobremodernidade, urge perguntar primeiramente 

como existe o Iugar enquanto criac;:ao primaria do ser 
humane. AUGE (2005: 68) defende que o mesmo nunca 
existe sob uma forma pura, ate porque ambos - Iugar e 
nao-lugar - sao polaridades fugidias: 0 primeiro nunca 
e totalmente apagado, 0 segundo nunca e totalmente 
consumado, dai que CORTE (1 996: 3, 4) afirme que o 
lugar e par isso uma construc;:ao parcialmente materia

lizada daqueles que o habitam, da sua relac;:ao com o 
territorio com as seus proximos e com as outros, em 

que muitas vezes a relac;:ao com a historia acaba parse 
dessocializar e artificializar. Na realidade concreta do 
mundo de hoje, os lugares e os espac;:os, os lugares e 
as nao-lugares acabam par se emaranhar e interpene
trar, ate porque a possibilidade da criac;:ao do nao

lugar nunca esta ausente seja de que lugar for. Mas o 
individuo reconhece a necessidade de (re)ligac;:ao ao 
lugar e ao seu lugar, por isso busca a identidade terri
torial como principia, o que, na falta de bases, acaba 

par gerar um nao-lugar. AUGE (2005: 90) refere que o 
regresso ao Iugar e (au melhor, pede ser) o recurso de 
quem frequenta 0 nao -lugar. 

E aqui coloca·se a segunda questao, au seja, 
onde existe o Iugar eo nao·lugar? Ambos podem existir 
em conjunto no mesmo territ6rio tal como ja fo i refe
rido, e mbora as suas fronteiras sejam apenas meros 

contornos "politicos" que tentamos desenhar. Porem, 
nunca se pede, de facto, assumir os limites porque 

ambos estao imbricados no mesmo espac;:o. Par isso, o 
lugar pede ser assumido como tal para algumas pes
seas, enquanto, para outras, continua a ser o nao
lugar. lmaginemos pois um qualquer bairro num subur · 
bio de uma cidade. Alguem que passa todos as dias no 
carro au transporte publico a caminho para o trabalho 
na circular envolvente que toea o bairro de tangente 

ve as apartamentos como um todo, tendo com certeza 
dificuldade em encontrar especificidades que as pas

sam individualizar. A visao rapida e frugal proporcio

nada pela velocidade do transporte, associado ao 
facto de nunca la ter ido a pe e se ter detido tempo 

suficiente para observar com cuidado alguns 
pormenores, faz com que assuma com convicc;:ao que 
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se trata de um nao-lugar, podendo ate mesmo evocar 

de uma forma ne gativa e repulsiva a vida naquele 
bairro (mesmo que viva num semelhante). Na obra de 
George On ,ell, 1984', o nao·lugar representa esta 
pureza que o transeunte assume ver quando se invoca 
o cemirio· em que decorre a ac~ao, seja no ambiente 

de trabalho do protagonista (o Ministerio ), seja no 
ambiente domestico em que vive (nos blocos de 
apartamentos "Mansoes Vi toria" ) onde tudo (desde a 
decoras:ao aos equipamentos) e igual para todos, por 
i mposi~ao de um regime estatal totalitario e 

repressive. 
Na realidade tal facto e diffcil de ocorrer com 

semelhante grau de pureza, por isso e necessaria 

invocar os suburbios conhecidos. Ora fixe-se agora 
cada um dos apartamentos e visualize-se o seu inte· 

rior. Cada um estara com a decoras:ao personalizada 
do inquiline, com marcas temporais de um uso dife· 
renciado , com fotografias, quadros, objectos que 
remetem para diferentes reminiscencias. E um sftio 

para onde 0 indivfduo volta a noite, depois de um 
longo dia de traba lho, e o recon hece como o seu 

espa~o, o seu lugar. Elis Regina, numa grava~ao feita 
em 1981 no seu apartamento em S.Paulo (Jardins), 
ilustra bem esta ideia do lugar no nao-lugar em 
ambiente domestico. A cantora e entrevistada em 
casa, na sua sala de estar, revelando que os elementos 
que a compunham lhe davam fors:a e que gostava de 
ficar ali sem fazer nada ("bestando", como refere) , so 

a olhar para as samambaias, para os vasos, para os 
quadros, para as paredes, para os retratos dos amigos. 

Quando foi morar para S.Paulo2 achou a cidade estra· 

nha, dura , com arestas, diffcil de lidar, mas com o 
tempo acostumou-se com a dureza e encontrou bre· 

chas, as quais certamente the vieram permitir encon· 

trar o seu lugar na cidade. Esta grava~ao acaba com 
Elis Regina a janela do seu apartamento, enquanto a 

camara se afasta e a sua imagem come~a a ficar mais 
pequena no bloco de apartamentos, todos com o 
mesmo aspecto exterior. E esta a imagem do lugar, 

dos lugares, do espa<yo de Elis, dos espas:os que tal 
como este povoam o nao-lugar e que o constituem, 

estando no cerne da sua genese. E, aos olhos do ou t ro, 
aquila que ao proprio corresponde o sentido do lugar, 
do lugar que faz sentido porque 0 indivfduo e capaz de 

· Escrita em 1950. Trata·se da hlstorla de Winston Smith, um 

homem que •*t~e num futuro imaginado, e que tenta rebelar+se contra o 

sistema totalitirio do seu pais em que o Estado tenta controlar tudo, 

inclusi e a comciencla e os pensamentos dos individuos. Esse "Grande 

lrrnio" era o olho qu~ via tudo e todos, estabetecendo a mais rigida 

vlgilancia dos cldad.ios e a consequente perda da sua liberdade. Este 

II ro deu origem ao reality sho"' "Big Brother". 

· Era natura l de Porto Alegre, Rio Grande do Sui. 
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o percepcionar, de o interpretar e de the dar um 
significado. 

Em teoria neste caso opoem-se dois indivfduos 
pelo menos, o que vivencia o lugar e o que mantem 
uma relas:ao de distancia com o mesmo, e por isso 
sente·o como nao·lugar. Mas ambos, Iugar e nao-lugar 
podem viver ao mesmo tempo, no mesmo espas:o, na 
mesma pessoa. Tomemos como exemplo alguem com 

uma idade avans:ada que vive numa concorrida regiao 
de turismo balnear e que assistiu a sua evolus:ao, que 
conheceu o lugar antes e agora, no auge da invasao 

tu rfstica. 0 indivfduo assistiu a construs:ao megalo· 
mana e indiferenciada, ao desenvolvimento das activi· 

dades economicas, a massificas:ao dos espas:os, a 
invasao volatil dos turistas em determinadas epocas do 
ano, assumindo por isso o proprio nascimento do nao· 
lugar nesse territ6rio. Contudo coloca-se uma situas:ao 
que tern a ver com o proprio conhecimento profunda 
do territorio, fruto da vivencia de gera<yoes que podera 
ter constitufdo, e que the permitem conhecer de facto 

tugares que ainda existem, escondidos ou nao do 
grande publico, mas que sobreviveram e que ainda 

evocam o que era o lugar no passado, tendo chegado 
ao presente (uma casa de familia, uma praia pouco 
acessivel a turistas ... ). Significa desta forma que o 
lugar e o nao-lugar podem existir como factos mate
rializados, mas tambem de forma imaginada, como 
uma personificac;:ao daquilo que se julgou perfeito ou 
imperfeito. AUGE (Op.cit .: 80, 81 ) defende que nem 

todos existem, ou pelo menos nao da mesma forma 
como nos recordamos deles no passado. Uns sao cria· 

~oes nossas, outros sao crias:oes dos outros que 

podemos aceitar ou nao. Os lugares imaginados sao 
utopias banais, cliches onde a palavra cria a imagem, 

produz o mito e no mesmo acto fa- lo funcionar. Os 
nao-lugares criam assim lugares imaginados (tambem 
tern a particularidade de se definirem por palavras ou 
textos), bern como lugares em si. 

Tal pode constituir-se de varias formas. Pode· 
mos encontrar lugares e nao-lugares da memorial, 
aqueles que permanecem como uma recordac;:ao das 
vivencias efectivas que ocorreram no passado, mas 
que por qualquer motive ja nao existe porque fo ram 
destruidos ou reconstrufdos. Veja·se o caso das segun· 

das gerac;:oes de imigrantes portugueses que partiram 
com os pais para Frans:a nas decadas de 60 e 70 do 

sec.XX, ou que la nasceram, e que viveram nos bidon

villes nos arredores de Paris . Na actualidade, por uma 
questao de ascensao profissional e socia l, podem 
residir numa outra localidade, num outre tipo de 
bairro e habitas:ao, mas terao recordas:oes do espa<yo, 

' Nao se tratam dos lugares de m<>m6ria de que Auge rala, OS 0 

quais lntegram os lugares antigos. 
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conheceri10 de facto esse nao-lugar que mais nao foi 

do que um Iugar de passagem onde ja nao vivem e que 

nao existe ou existe de outra forma. lsto ocorre no 

caso de o indivfduo ter experienciado o territ6rio, 

porque tal pode nem sequer acontecer, ou seja, pode 

nem sequer se verificar a viv€mcia no proprio territ6rio 

ao gerar -se a construr;:ao de uma imagem territorial 

sabre determinado destine, construida a partir do 

testemunho de outre ou de informa~oes virtuais de um 
Iugar que nunca se conheceu. Este facto e comum 

entre os migrantes que, sentindo os factores negatives 

do local de origem, aspiram (re)fazer a vida num outro 

Iugar (ou nao-lugar) sabre o qual constroem uma 

imagem posit iva, baseada em expectativas que na 

maier parte das vezes nao correspondem de facto a 
realidade. 

Em ambas as perspectivas, a geografia dos luga

res e fruto de uma realidade imaginada que faz parte 
do quotidiano. 0 cinema tem sido por excelimcia uma 

das artes que mais tem explorado esta relac;:ao entre a 

geografia e os indivfduos, entre os lugares e os nao

lugares das personagens, usando para isso o poder da 

ficc;:ao como metafora que representa uma geografia 

que, argumentam, s6 e real entre 0 inicio e 0 f inal do 
filme, mas que inevitavelmente permanece bem 

depois de acesas as luzes da sala de cinema ou de 

apagado o DVD. 

3. 0 Iugar eo nao-lugar no cinema 

Todos os filmes terao uma geografia para con 

tar, um simbolismo aliado ao territ6rio onde se desen
volve o enredo da hist6ria. Nesta tematica foram 

escolhidos tres filmes onde o Iugar au o nao-lugar 

(dependendo do ponto de vista) em que se desenrola a 
acc;:ao, marca profundamente a vida das personagens a 

montante e a jusante das suas pr6prias acc;:oes e livre 

arbitrio. 
0 primeiro - Terminal de Aeroporto4

, foi reali

zado por Steven Spielberg em 2004, e conta a hist6ria 

do estrangeiro Viktor Navorski (Tom Hanks) que chega 

ao aero porto J. F.K (em Nova torque) e se ve, entre 

varies constrangimentos, enrolado numa teia burocra

tica que o impede, par um lado de vol tar para casa, e 

por outro de desembarcar efectivamente nos Estados 

Unidos. 0 aeroporto torna·se assim o terminal, com 

sentido efectivo de termino, de fim de uma viagem, a 
qual nao pode fazer retroceder nem avan~ar. MoR

TEt45Eil (2004: 9, 1 0) refere-se a esta fic<;ao e a sua 

liga~ao com a hist6ria real de um refugiado iraniano -

.: Th~ Terminal1 no originaL 
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Mehran Karimi Nasseri (ou Sir, Alfred Mehran5) - que 

devido a uma questao burocratica e humanitaria, 

viveu no terminal 1 do aeroporto Charles de Gaulle 

(em Paris) de Agosto de 1988 a Julho de 2006, e que 

esteve na base do argumento do filme. Pessoa e per

sonagem viveram de facto num aeroporto, um limbo, 
uma dimensao ultra-nacional onde a neutral idade, a 

natureza massificada da constru~ao e a falta de liga

c;:oes afectivas e historicas entre as individuos e o 

espa<;o, faz com que seja considerado como um nao
lugar par excelencia. 

ERIKSW e D0VING (1992: 1·7) estudaram o que 

chamam a "cultura dos aeroportos", colocando-os na 

perspectiva de campos de interac<;ao socio-cultural 

onde viaja uma elite cosmopolita. E certo que se 

associam a marcas tipicas do concei to classico de nao

lugar e da sua propria natureza: a localizac;:ao fora das 

cidades, das "civilizac;:iies"; a venda de produtos de 
luxo que de certa forma estao massificados; o usa de 

uma linguagem verbal e escrita universal facil de 

entender como um orientador desumanizado. Porem, 

o conceito de tempo e espac;:o, relacionado com 

viagens frequentes, transforma a no<;ao de distimcia, o 

que associado ao proprio aeroporto como ponto de 

encontro de muitas culturas e formas de estar, 

confere-lhe, segundo estes autores, a genese da 

"3•cultura", sendo que par isso a no<;ao de nao-lugar 

possa nao se aplicar neste caso, pelo menos no que 

concerne a sua concep~ao t radicional. 

Existem argumentos que nao validam esta ideia, 
se considerarmos os aeroportos e o transporte aereo 

como uma extensao da cultura ocidental , com base no 

capitalismo e na reprodu<;ao de padriies de conforto. 

No entanto ha a questao de se considerar que, para 

aceder a dinamica do aeroporto, e necessaria um 

codigo cultural especifico, pelo que alem disso retira o 
indivfduo do seu contexte cul tu ral normal e o coloca 

num limbo entre a cultura de partida e a cultura de 

chegad, uma nova cultura, portanto. 

A prova real e ficcional dos dois individuos -

refugiado iraniano na personagem do filme - parece 

querer desmistificar o nao-lugar comum, encontrando

o como Iugar a dais niveis: o dos indivfduos (encon· 

trando-se no filme varies que representam o Iugar no 

nao-lugar como celulas independentes que se vao 

ligando, ao constituir as ja referidas micro·rela<;oes de 

vizinhan~a) e do individuo (que no desenrolar da ac<;ao 

transforma o nao-lugar no seu lugar atraves de um 

processo colectivo de estabelecimento de relac;:iies 

interpessoais e de personaliza<;ao do nao-lugar pela 

decora<;ao e ocupa<;ao de espac;:os especificos para 
dormir, fazer a higiene, etc. ). Viktor Navorski chega 

' No original. 
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ao aeroporto sem dominar a lingua inglesa , num 

ambiente cosmopolita agitado, pelo que e confrontado 
com a pergunta business or pleasure~, a qual nao 
entende e mesmo se entendesse o proposito da sua 
viagem nao se e ncaixaria nestas duas opc;:oes. Aqui 

comec;:a a noc;:ao limitativa do Iugar, na questao da 
func;:ao do seu uso, em que parece nao haver margem 

de manobra para mais nenhuma acc;:ao que nao as 
enunciadas. Depois do director do servic;:o de estran
geiros e fronteiras 7 ter explicado de uma forma pecu· 
liar3 o que aconteceu no pais de Viktor e porque e que 
esta retido no aeroporto, chama-the cidadiio de 
nenhures e inaceitcivel. As autoridades nao tem poder 
para o deter, nem ele para entrar no pais, por isso e 

levado e deixado na sala de transite internaciona l e e 
ai que a personagem se apercebe realmente do que 

esta a acontecer. Esta sa/a de nenhures eo paradigma 

do nao-lugar, onde as pessoas passam sem notar Vik· 
tor, sem manifestarem relac;:oes de afinidade, solida

riedade ou de ligac;:ao a esse territorio. E apenas um 
espat;:o de passagem que so existe com o proposito 
definido de fazer a ponte entre o local de partida e o 
de chegada. E o que AuGt (2005: 63-93) refere como 
outra das caracteristicas do nao-lugar, ou seja, um 
espac;:o construido com uma certa finalidade, baseada 
na relac;:ao (utilitaria) que os individuos com ele man· 

tem. Sem dolares, sem cartao de identidade ou 
passaporte9 ou bilhete de viagem, sozinho, sem 

qualquer tipo de ligac;:ao ou refere nda a algo ou 
alguem, passa a fazer parte da invisibilidade da sala, 
sendo ele proprio tambem a representac;:ao do nao· 
-Iugar. 

Mas por uma questao de sobrevivencia neste 
espal):o, a personagem tenta transforma-lo num Iugar 
(pelo menos que para ele fac;:a sentido), a partir da 

construt;:ao de micro-relac;:oes que vai desenvolvendo 
ao Iongo da acc;:ao: o primeiro sinal que se tem desta 

ideia e quando Viktor usa OS lavabos publicos para 

func;:oes basicas que, numa situac;:ao normal, so faria 
na sua casa - Iugar. Aqui assume a sua cond ic;:ao e 

comec;:a a !uta para se identificar com o nao·lugar, 

' Neg6cios ou lazer? Pergunta felta pelos seo t<;os de est rangei ros 

e fronteiras america no (US Customs 8 Border Protection) no aero porto, 

para inferir sobre a natureza da \ 1agem. 

US Customs 8 Border Prot ect ion, no original. 

' Este utiliza parte do seu atmo(fo para mostrar o que se par: a: 

escolt".":' um pacote de batatas fritas pa ra representar a Krakhozia (urn 

pa:# hnaginarJo da Europa de leste no contexte actual) e uma ma.;a para 

representar as t ropas rebeldes que assurniram o poder nesse pais (. iktor 

assocta a fruta a Nova lorque e, consequentemente, aos Estados Unidos 

da America). E corn urn gesto violento f"tmaga o pacote de batatas fritas 

com a n'\ac;:a 1 uma metafora que representa a filosofia e a ac~ao des EUA 

sabre outros paises COITI que tern 1\tiglos. 

' Foi ·lhe retido pela US Customs li Border Protection. 
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numa relac;:ao de adaptat;:ao individual/transformac;:ao 

do proprio espac;:o . Aprende ingles a partir da 
comparac;:ao de um guia de Nova lorque nessa lingua e 
na sua lingua materna, comec;:a a "trabalhar" em 
tarefas informais e trava conhecimento com outras 
pessoas, comec;:ando a estabelecer relac;:oes sociais, as 
quais se apercebem da sua presenc;:a e acabam 
desenvolvendo com ele intensas ligac;:oes afectivas. 
Grac;:as a urn episodic em que salva um seu 
compatriota de um destino de nenhures, fica 

conhecido por todos os funcionarios da sala de transite 
que o passam a ver como alguem importante a quem 
devem manifestar estima. E a partir deste momento 
Viktor, que nao pode sair daquele espac;:o, comec;:a a 

ter uma historia ali, um pequeno passado que o une 
aquele territorio, e que ele comec;:a a usar como se 
fosse o seu Iugar, explorando, transformando e 

fazendo parte do proprio aeroporto. 
Ha ainda dois aspectos importantes no filme: o 

primeiro refere·se a uma conversa com Gupta (empre
gado de limpeza), um india no que fugiu para os EUA 
apos ter cometido um crime na sua terra-natal, em 
que Viktor the pergunta se nao tem saudades de casa, 

do seu Iugar. 0 segundo diz respeito a uma forma que 
o director do servic;:o de estrangeiros e f ronteiras 
arranja para o tirar dati, dando-o como requerente de 

asilo politico. Para tal bastaria que Viktor declarasse 
ter medo de voltar para Krakhozia, ideia que este 

rejeita categoricamente, defendendo que esse e o seu 
pais, a sua casa a qual nao tem receio de voltar. 

Em ambos os casos podem colocar-se duas hipo · 
teses efectivas: o Iugar pode ser construido a partir do 
nao-lugar, bem como o Iugar e algo anterior ao indivi
duo, inerente ao proprio, sendo que o nao-lugar nunca 
pode ser transformado. As personagens parecem assim 

viver com o objective de fazer do nao·lugar o seu 
Iugar, embora nunca consigam faze- to na totalidade 
nem alcanc;:ar o original (que pode nem existir). Neste 

sent ido retoma-se a ideia de Auge em que o auto r 
assume que o Iugar nunca e totalmente apagado, 

sendo assim adjuvado pela propria memoria e pelas 

ligac;:oes afectivas que se mantem (nem que seja de 
uma forma imaginaria). e 0 nao-lugar nunca e 

totalmente consumado, talvez porque por muito que o 
individuo o tente mudar, nao e anterior ao mesmo e 
neste caso a contemporaneidade tem a desvantagem 
de assumir a inexistencia de um passado relacional de 
dive rsas gerac;:oes que precederam e construiram uma 
ligac;:ao com proprio individuo. 

No final da historia acaba por sair do aeroporto 
por um curto espac;:o de tempo, s6 o necessaria para 
realizar o proposito da sua viagem. E, como a propria 

personagem diz, pode voltar finalmente a casa. 
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Outro espayo ligado a esta problematica e a 

cidade, vista como destruidora de tugares e constru

tora de nao-tugares. Em 1984, Pedro Almodovar reali
zou o fitme 0 que fiz eu para merecer isto?'0onde e 

contada a historia de Gloria (Carmen Maura) e da sua 
familia, eta uma empregada domestica que vive na 

periferia de Madrid e que luta para se conseguir man

ter sa e sustentar um tar caotico e disfuncionat. A 

imagem inicial do filme e a do bloco de apartamentos 
indiferenciados onde vive, ao !ado da M-30'\ via que 

faz alusao a efemeridade relacionat de quem passa, 
com o proprio espalj:O em que se movimenta todos os 

dias, o cimencio que absorve as marcas do Iugar que 

(provavelmente) ja existiu, mas que nunca foi visto 

como tal para quem ali mora, uma gerayao de migran
tes que veio das areas rurais de Espanha para a grande 

cidade capital, em busca de melhores condiyees de 

vida. Agora e o Iugar nao reconhecido mas aceite 
como tal por aquela gerayao. 

A familia de Gloria e vista como um conjunto de 

elementos que vivem no mesmo tecto, mas onde os 

lalj:OS fraternais SaO frageis: eta " trabalha a dias" 

limpando casas da ctasse media-alta, 0 marido e 

taxista e vive tambem de falsificay6es de tetras, o 

fitho mais velho e traficante de droga, o mais novo 

(menor) assume convictamente a sua homossexuati

dade, vivendo ainda na mesma casa a sua sogra, uma 

viuva que veio da aldeia para nao estar sozinha e que 

e viciada em madalenas e agua com gas (que vende 

aos outros membros da familia). E uma familia que, do 
ponto de vista demogrMico, se encaixa nos padroes 

europeus actuais (pais e dois fithos), embora a pre· 

senya de um idoso a cargo represente ainda a marca 

do Iugar neste nao-tugar, ou seja, de um processo de 

sustentabilidade dos mais velhos usual no passado, que 

na actualidade e substituida por apoio de terceiros 
exteriores a familia (lares, apoio domiciliario). Neste 

caso permanece na grande cidade, como uma situayao 

anexa do Iugar original que se transporta para o cimencio. 
Naquele bloco vivem tambem Juani e Vanessa, a 

primeira mae austera da segunda, que ve na filha a 

personifica~tao do marido que a deixou. Traba lha como 

costureira para sustentar a familia de dois elementos. 

Vanessa acaba por ser objecto das frustra~j:oes da mae 

e, culpada sempre por tudo o que acontece, repre

senta a alienayao das proprias relayoes sociais e afec

tivas que medeiam o espa<;o. Tambem Crista!, uma 

prostituta aspirante a uma carreira de actriz em 

Hollywood, vive sozinha no mesmo bloco (onde tam

bern recebe os ctientes) e mantem relayoes cordiais 

com Gloria. Apesar da grande dimensao do bloco de 

i.QuP he hecho yo para m~recer esto?!J, no original. 

·· Auto·estrada de Madrid que circunda a cldade. 
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apartamento e, consequentemente, do elevado 

numero de pessoas que ali vive, Gloria mantem rela

yiies activas de vizinhanya com estas, uma micro

relayao num universo constituido por muitos mais 

elementos, mas onde esta celula parece nao ter mais 

ligayoes. Ha gestos especificos ao Iongo do filme que 

demonstram esta intimidade (quando vai a casa de 

Juani pedir louro para a comida, quando consola 

Vanessa, quando assiste a uma sessao de sexo entre 

Crista! e um cliente voyeurista). 

De resto predomina a indiferenya na relayao 
individuo-espayo-individuo. Uma das cenas mais mar

cantes deste facto e quando, num memento de deses· 

pero, Gloria procura tomar o seu calmante habitual e 

vendo que ja nao tern vai a uma farmacia. A funciona
ria rejeita a venda, invocando a ausencia de receita 

medica e a sua dependencia excessiva do medica

menta, ao que Gloria fica desatinada suplicando que 
lhos de. A empregada apenas responde de forma fria 

"o problema e seu". 

Todavia ha outras marcas no filme que nos 

fazem vottar a questao inicial das micro-relayoes no 

nao-lugar. Por exemplo, entre a avo e o neto mais 

velho ha uma cumplicidade especial, o que se pode 

estranhar visto a luz da incompatibilidade que podera 

existir entre um idoso e um traficante de droga, dado 

o antagonismo de vatores morais. A avo gosta de esco

var o cabelo do neto todos os dias de manha e o neto 

acompanha a avo a variados sitios (ao banco, ao jar

dim). Essa relayao vai manter-se ate ao fim do fitme, 
inclusive quando a idosa volta a sua terra natal e 0 

neto a acompanha. Nesta imagem coloca-se a questao 

da temporalidade do Iugar nos individuos. A idosa 

sente que nao se enquadra no nao-lugar12 citadino e 

volta ao seu Iugar, onde sempre viveu com os seus 

familiares e que por isso experienciou intensamente, 

desenvotvendo profundas conexoes sociais e afectivas. 

0 que e interessante e que 0 neto parece querer sentir 

o mesmo. Tal facto pode advir da duatidade de assu
mir o cimencio onde vive como o seu Iugar, porque 

afinal e esse o espayo que conhece, onde nasceu, e 

com o quat estabeleceu interacc;:oes durante a sua 

vida, mas tambem de querer conhecer o outro Iugar, 

neste caso o Iugar imaginado onde acha que mesmo 

sem contactos anteriores, pode retomar os la<;os reais 

11 E de referir que se notam na\guns momentos, tentat!vas de 

transforma~ao do nao·lugar, dando·lhe sentldo de Iugar: na cena em que 

vai ao banco, dominado por tons cinzentos e frlos, oferece mais um 

boneco de loi~a pintado ao banqueiro q~ o recebe com alguma 

lndiferen~a. Esse objecto colotido e o unlco que destaca pela cor 

naquele cenatio palido. Tarnb.-m ocorre quando leva para casa como 

animal de est lma~ao um tagarto que encontra na rua, ao qual chama 

"01nheiro". 
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que nunca teve mas que sente que tambem podem ser 

dele, atraves da no~ao de perteno;:a a uma gerac;:ao 

passada - a avo. 
Outro aspecto interessante tem a ver com um 

Cristo discretamente colocado na porta do aparta
mento de Gloria que faz parecer, na logica crista, que 
aquela casa, apesar de claustrofobicamente pequena e 
esquisita (como um policia se referira a mesma), 
Alguem esta a olhar por ela eave de forma individual, 
diferente, especial em relao;:ao a todas as outras, como 
o tusar de forma efectiva. No entanto, seguindo o 

raciocinio teologico, esta questao e facilmente refu· 
tada ja que cada um e cada lugar e visto de forma 

individual e especial, o que lhes confere o mesmo grau 
de importancia e, consequentemente, de similaridade. 

Neste caso teremos varios lugares constituidos no mesmo 
lugar, 0 que pode, a luz das relac;:oes realmente estabele

cidas e das caracteristicas enunciadas, concluir-se que 
e na verdade o nao-lugar segundo GABRIELSSON (2008: 1) 

- "anonimo" sem qualidades especificas. 
Mas ha uma ruptura na geografia desse quoti

diano. Gloria sente-se sufocada pelo espa~o minusculo 

do seu lugar (que eo apartamento) e da sua vida, que 
cada vez diminui mais e, num ataque de furia'\ acaba 
por alterar esse estrangulamento, tomando decisoes 
significativas: deixa o filho mais novo a cargo de um 

dentista pedofilo, mata o marido com uma pata de 
presunto e acompanha ate ao autocarro a sogra e o 
filho mais velho que vao viver para a aldeia. E tenta 
suicidar ·se, sendo impedida pelo filho mais novo que 
volta a casa. A tentativa de mudanc;:a na estrutura 
familiar e um dos pontos em que arrisca mudar a pro

pria relac;:ao com o lugar onde vive e que nao reco
nhece porque as interacc;:oes sociais estao desgastadas 

ou nao existem sequer. Este facto tambem esta 
patente noutras personagens. 0 polkia investigador do 
assassinate do marido de Gloria, que requisita os 

servic;:os de Crista! como acompanhante (namorada) 
para ir ao medico tratar de um problema de impoten

cia ", demonstra essa busca de ligac;:ao que nao existe 

Este 11ataque de fUrta" esta re\acionado com a recusa da 

venda do calmante. 0 11acto frio "~ como ja foi referido anteriormente, 

arquetipo das rela~Oes estabelecidas no nao-lugar, pode considerar-se 

como fa ctor e.~encial para a decisao da protagonista. Tal pode levar a 

crer que, na base desta metMora, esta o nao-lugar que se alimenta e se 

mantem a custa da sua prOpria din.3mica, o qual por s\ s6 nao consegue 

gerar mais do que isso, ou melhor dizendo, constituir-se como Iugar de si 

mesmo. 
·~GlOria eo poticia conhecem·se no inicio da peticuta e tem uma 

reta<;ao sexual fugaz e desprovida de sentido. Presume-se que a partir 

dai . '! tenha gerado o problema da impotencla, o qual representa o 

esvaziamento das retac;Oes afecti1as gerado por uma s:ociedade 

individualizada e calculista que habita otsl nao·lugar(es;. 

122 

Fatima Velez de Castro 

entre as pessoas e o territo rio onde se vive, porque o 

tempo (muito dividido entre tarefas) e as distancias 

(de amizade, de vizinhano;:a) estao alienados. 
Uma imagem diferente da cidade enquanto nao· 

lugar e dominante no filme 0 amor e um Iugar estra

nho'5, realizado por Sofia Coppola em 2003. Trata-se 
de dois americanos que se encontram em Toquio por 
razoes diferentes: Charlotte (Scarlett Johansson), 
recem-casada com um fot6grafo viciado e m trabalho, 
acompanha o marido num projecto que este se encon
tra a desenvolver; Bob (Bill Murray), um reconhecido 

actor, vai gravar um anuncio de uma marca de whisky. 
Desse encontro entre ambos, e tambem e ntre as suas 

vidas cheias de frustrac;:oes, resu lta uma amizade 
especial em que o espac;:o parece ser determinante. 
Mas nao e s6 isso. Deve ter-se presente que quer um 
quer outro nao escolheu aquele destino de fo rma 
voluntaria, pura e simplesmente foram e deixaram-se 
levar (ele por motivos profissionais; ela acompanhando 
o marido que esta a traba lho). Essa motivac;:iio tem um 

caracter de obrigatoriedade que leva que Charlotte e 
Bob manifestem a priori uma repu lsa a viagem e ao 

territorio em si, o que vai condicionar a percep~ao e a 

interpreta~ao espacial. 
Num primeiro momento ha o reconhecimento da 

cidade de Toquio como o nao-lugar por excelencia. 
Sem qualquer tipo de afinidade, sentem que nao estao 
nos seus lugares e esperam com paciencia e ansiedade 

0 momento da partida. 0 desenrolar do filme e no 
fundo uma sequencia de nao-lugares em que as perso

nagens parecem ser joguetes dessa propria dinamica. 
Ha varias imagens que sugerem isso mesmo. 0 

filme tem o aeroporto como inicio e final da narra~ao , 

o ponto de chegada e de partida que se une na forma 
da porta que da acesso a esse universo distante, so 

conhecido ate ali como lugar imaginado. Bob chega ao 
hotel onde ja esta Charlotte e este e o espac;:o fulcra! 

de onde as personagens vao observar e vao sair pa ra o 
nao-lugar, estando elas proprias numa celula desse 
mesmo territorio. Em cenas na sauna, na piscina ou no 
elevador, Bob aparece sempre destacado dos 
japoneses pela sua altura superior a media niponica, 0 

que se revela num desconforto que oscila entre a 

indiferens;a e 0 escarnio da personagem que sabe nao 
pertencer ali. 0 quarto de cada um aparece com 
frequencia, especialmente o de Charlotte, como uma 
janela para a cidade que nao reconhecem nas suas 

vivencias, assumindo-a como um nao-lugar no seu 
todo, embora esta celula individual, por muito que 

personalizem na medida do poss{vel, nao consegue 

transmitir a sensa~iio de lugar, pelo que as 
personagens nunca dormem, como que mostrando essa 

1 ~ Lost in translation, no original 
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situa<yiw de deslocados. Esta sensac;:iw acaba por estar 
patente noutras personagens que vao aparecendo ao 

longo do filme. No bar encontra-se uma cantora com o 
qual Bob tern uma relac;:ao fortuita e alguns 

americanos de passagem, mas nenhum deles consegue 
estabelecer qualq uer tipo de la<yos, ate porque 
qualquer urn nao tern ligat;:iies ao lugar ou entre si, 

apenas o protagonista e Charlotte, que se conhecem 
nesse mesmo sitio e sentem empatia urn pelo outre. 
Essas personagens tambem sao a personificat;:ao do 
nao-luga r: a cantora que representa a efemeridade 
das relat;:iies, bern como os americanos que 

reconhecem Bob como (mais) urn actor famoso da 
televisao. 0 encontro casual do marido de Charlotte e 

dela propria com uma actriz que esta a fazer 
publicidade ao seu film e tambem e marcante. A 

desconexao do seu discurso, a busca grotesca por 
manifestar uma cultura geral que nao tern, representa 
a construc;:ao do nao-lugar no individuo que nao 
sintetiza as informac;:oes mas que ao mesmo tempo 
quer ser lugar, mantendo relac;:oes efemeras com o 
mate rialismo dos dados, 0 que leva a abson;:ao de 

espac;:os sem que isso fac;:a o menor sentido ou tenha 

alguma logica construtiva. Tambem a prostituta que e 
"enviada" ao quarto de Bob apresenta essa mesma 

expressao caricata , neste caso concreto do cheque 
entre a tentativa de absorc;:ao de padroes sociais e culturais 

ocident ais pelos orientais, que resu lta na constituic;:ao 
de urn espat;:o sem ligac;:oes concretas e coerentes. 

Nota·se porem que ambas as personagens ten

tam sair da imobilidade gerada pela presen<ya no nao
lugar, arriscando estabelecer contactos, quando saem 

com os amigos de Charlotte para ir ao Karaoke e ao 
bar de strip, ou quando fogem para o salao de jogos. 
No entanto, nao se reconhecem naquele lugar que 

para eles e urn nao·lugar. Bob, atraves da gravac;:ao do 
anuncio, dos programas incompreensiveis que ve na 

televisao e da conversa inteligivel que estabelece com 

0 idose andr6gino no hospital, conclui que a lingua e 
urn elemento fundamental na sua relac;:ao com os 

outros, com os quais podia estabelecer uma relac;:ao 
afectiva. De uma forma trocista e ate mesmo drama
t ica, continua a falar e a interagir mecanicamente, 
desistindo de compreender algo que para si e uma barreira. 

A metafora do nao-lugar tambem esta presente 
numa cena muito concreta: Charlotte e Bob vao almo
c;:ar a urn restau rante e quando pedem a ementa (que 

urn plano destacado mostra aos espectadores), verifi
cam que os pratos sao visualment e todos iguais, meta· 

fora da invisibilidade dos pormenores, da inexistencia 

de rela<yoes historicas e culturais com urn sitio, ausen
cia essa que nao permite o reconhecimento do lugar 

como tal, gerando insensibilidade aos seus sinais e aos 

de todos os outros . 
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Mas Charlotte, movida por urn lado pela busca 
da natureza do lugar que nao consegue ver como tal, e 

por outro pelo lugar imaginado que ainda nao conse
guiu encontrar, parte em busca de a lga que fa c;:a 

sentido. Num dos mementos da historia vai ate Kyoto 
visitar urn temple budista e mais tarde assiste a uma 
aula de lkebana16

• Contudo, em ambos os casos, sente 
uma enorme 
nenhum dos 
c;:oes /lugares 

frustra<yao porque assume que em 
mementos em que buscou situa

paradigmaticos da cultura niponica, 
conseguiu sentir o que quer que fosse em te rmos de 
liga<yao aquele territorio. Nada daquilo lhe fazia sen
tide. Curiosa o facto de ligar a uma amiga a contar o 
sucedido, com o objective de sair do cheque e sentir 

algum conforto, talvez pela liga<yao afect iva que 
alguem do outro lado da linha poderia estabelecer 

com o seu lugar. Mas em vez de sentir esse apoio, 
verifica que a interlocutora nao a ouve, dando prima
zia aos seus interesses pessoais. Constata-se desta 
forma a aliena<yao por parte de uma pessoa e de urn 
lugar que nao era suposto ser estranho, dai que se 
coloque necessariamente a questao da pu reza do 

proprio lugar, isto e, se a vivencia do nao-lugar nao 

podera exacerbar para alem da realidade a propria 
noc;:ao de lugar, quando na verdade este tambem nao 

se completa como tal na sua totalidade. 
Perante os acontecimentos, ambas as persona · 

gens vao estabelecendo uma cumplicidade cada vez 
mais intimista, assumindo por urn lade que os seus 
lugares se aproximam de alguma forma desse nao

lugar onde agora permanecem. Numa conversa entre 
ambos, Charlotte queixa-se da falta de uma relac;:ao 
identitaria com o local onde reside de facto - Los 
Angeles (antes de casar vivia em Nova lorque) - ao 
referir que e muito diferente do que estava habituada. 

Bob por sua vez discute com a mulher ao telefone que, 
em plena crise matrimonial, lhe sugere que fique em 
Toquio. Nesse momenta entendem que, face as suas 

vidas, face a uma geografia.complexa de rela<yiies com 
os seus lugares, e perante a ligac;:ao que desenvolve

ram, so podem existir enquanto casal no nao-lugar. 
A despedida entre ambos no fim do filme e isso mesmo, e 
onde assumem que o nao-lugar passa a ser o lugar 
deles, porque fora dali sabem que nao podem existir. 
Bob volta para casa e Charlotte fica, como se sempre 
tivesse feito e continuasse a fazer parte do nao-lugar, 
o qual passara a lugar vivido no futuro das suas memo

rias. De referi r que numa das cenas do film e esta ideia 
esta bern patente, pois ambos acabam por passar a 

noite juntos no mesmo quarto e so nesse momenta e 

1
' Arte flora l japonesa baseada na harmonia da dlsposi,ao das 

flores num arranjo. 
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que efectivamente dormem, o que faz pensar que a 

propria rela~ao afectiva que ja estabeleceram entre si 

e entre o nao-lugar como espa~o que proporcionou o 

encontro, se transforma de certo modo no seu l ugar. 

Conclusao 

0 lugar e o nao-lugar sao espa~os criados pelas 

memorias reais ou pela imagina~ao, e embora possam 

ser definidos de uma forma relativamente simples, sao 

na sua natureza e na sua propria concretiza~ao, con

ceitos complexes e intrincados entre si. 0 nao-lugar 

pode se-lo como tal apenas para quem passa e ve, 0 

lugar pode se-lo apenas para quem esta. 0 nao-lugar 

tambem pode se-lo para quem nao esta a ver correc

tamente o lugar. Discutir se o nao-lugar existe para 

todos ou so para aqueles que nao residem ou nao tern 

qualquer l iga~i10 ao mesmo, podem ser princfpios 

dificeis de estabelecer. Com o Terminal de Aeroporto, 
uma ficr,:ao baseada em factos reais, explora-se a ideia 

da capacidade de adaptar,:ao ao nao-lugar, atraves da 

sua transformar,:ao em lugar, bern como a relar,:ao do 

lugar-novo (aeroporto) e do lugar-original (casa, pais 

de origem) como espa~os reais/imaginados com carac

teristicas distintas (qual e 0 mais lugar?) que existem 

em paralelo mas aos quais nao se pode aceder na 

mesma linha espacio-temporal. No filme 0 que fiz eu 
para merecer isto? esta reflect ida a ideia expressa per 

DIAS (2007: 2) onde se por um lado temos o habitante 

consumidor do espa~o, por outre, t emos o habitante 

criador do espar,:o. Esse e o habitante consumido, para 

0 qual a unica saida gerada pela falta de espar,:o habi

tavel nas grandes cidades e recompor o nao-lugar. Sao 

os viadutos, as marquises, os chafarizes, os bancos das 

prar,:as, as cal~adas, que de passantes, passeios e 

trMego, se recompoem em quarto-e-sala. A protago

nista vive num dilema com o proprio territorio que 

tanto ve na perspectiva tenue de lugar como a de 

alienante nao-lugar onde nao se reve. E vai mais 

longe, alterando a estrutura familiar e os proprios 

la~os domesticos, no sentido de recriar o seu espar,:o 

(quando forra a cozinha com papel e e ajudada por 

Vanessa, tal esta patente como o simbolo de corte 

com o passado e construr,:ao de um futuro de que tern 

medo). Em 0 amor e um Iugar estranho, no proprio 

titulo na lingua original - Lost in translation - ha a 

reminiscencia da propria essencia do filme. Traduzido 

a tetra poderia ficar " Perdido na transla~ao", ou 

melhor, "Perdido na transi~ao", que aliado a tradur,:ao 

livre por "lugar estranho" se pode identificar como o 

limbo em que as personagens vivem, mais especifica

mente entre o lugar que conhecem (ou a que estao 

habituados) e o nao-lugar do novo pais em que nao se 
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reconhecem, no qual nao gostariam de estar, mas 

onde sabem que so ali podem existir enquanto casal, 

ate porque eles acabam por ser o proprio (nao)lugar, 

incarnando uma especie de ancora, de fuga a situa~ao 
e ao territ6rio. Na separar,:ao, no futuro, viverao algu

res entre o lugar onde regressaram eo (nao)lugar onde 

estiveram, numa fronteira imaginada a que so eles 

terao acesso. 
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