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O ato de criar uma revista acadêmica, e principalmente uma atrelada a um programa de 

pós-graduação como a nossa, nos remete a uma série de discussões e a um grande trabalho. 

No entanto, para além dessas ações e negociações, ela nos remete também a um sonho. Ou 

pelo menos essa é a impressão que nos passa. Todas as discussões que definiram como a 

revista deveria ser, seu formato, sua identidade, as metas a serem atingidas, todos esses 

elementos, mais do que planejados estrategicamente, são antes sonhados. Uma revista que 

consiga uma boa pontuação, uma revista que contribua para a divulgação científica. Todos muito 

planejados, formalmente justificados, democraticamente discutidos, mas, antes de tudo 

sonhados. 

O número anterior, o primeiro, expressou a consecução desse sonho, ainda que de forma 

disfarçada. Já este número, o segundo, embora ainda oniricamente motivado, alguns sinais que 

antecedem o despertar do sonho já se fazem presente. Descobrimos que a manutenção de sua 

existência, de sua qualidade, e de sua identidade, demandam uma série de esforços específicos 
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para solucionar questões que em uma série de momentos nos levaram a ter algum medo de que 

essa manutenção poderia estar ameaçada. 

Confessamos aqui esse medo. De que para existir a revista precisa-se se configurar 

como uma revista local, onde apresentaríamos nossos próprios trabalhos para nós mesmos, 

perdendo-a enquanto espaço de interlocução mais ampla, como outros colegas de outras 

instituições, outras experiências, outras concepções científicas. E é isso que esse número é, uma 

representação de uma interlocução mais ampliada de professores do Programa de Pós-

graduação em Psicologia (PPgPsi) da Universidade Federal da Grande Dourados (UFGD). Uma 

interlocução que ainda pode se ampliar muito, o que esperamos que seja expresso nos próximos 

números. 

Embora seja tentador apresentar os textos submetidos conjuntamente com as 

interlocuções que eles conosco estabelecem, resistiremos a mesma, pois, o que cabe aqui é 

destacar os textos para os leitores. 

E no primeiro texto, temos o artigo “Funcionamento diferencial do item: Estudo de 

validade pela estrutura interna de uma medida de inteligência”, de Ivan Santana Rabelo, Andrea 

da Silva Mazariolli, José Raimundo Evangelista da Costa, Raphaella Maria Ferreira Alves da 

Silva De Martini Barbosa, e Nelimar Ribeiro de Castro. O texto apresenta apresentar estudos 

psicométricos com uma medida cognitiva não verbal, que tem como objetivo avaliar o raciocínio 

geral em adultos, a partir de uma medida de inteligência geral não-verbal, indicando bons níveis 

de confiabilidade na precisão da medida. 

O segundo artigo, “Preditores do Estigma do autismo em uma amostra brasilira de 

estudantes: um estudo quantitativo”, de Alisson Júnior Bueno Nascimento Alves, Ana Gabriela 

Rocha Araújo, Jonantan dos Santos Franco, e Regina Basso Zanon. O texto apresenta um 

estudo sobre os preditores que podem influenciar o estigma público, o auto estigma e o estigma 

associado em uma amostra brasileira e indica o impacto do nível de contato com pessoas 

autistas no efeito de um curso relacionado ao autismo. 

O terceiro artigo, “Equipe Incorpo: Relato de experiência do trabalho clínico centrado no 

corpo do terapeuta”, de Daniela Lagos, Isabela Aquino, Cecilia Lisboa, Valentina Ulloa, Laura 
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Vejar, Cinthya Santeliz e Lilian Toro, que apresenta uma sistematização da experiência de 

análise do corpo do terapeuta como ferramenta de intervenção clínica. 

O quarto artigo, “Análise funcional interpretativa, molar e diagramada da compulsão 

alimentar no filme A Baleia (2002)”, de Juliana Telles Zanateli e Vinicius Santos Ferreira, 

apresenta um estudo de caso do filme “A Baleia”, analisando os problemas alimentares do 

personagem Charlie na perspectiva da Analítico-comportamental. 

O quinto artigo, “Modelo econômico-Psicológico do empreendedor universitário: 

Ambientes de inovação e educação empreendedora como elementos mediadores da intenção 

de empreender”, de Illyushin Zaak Saraiva, apresenta um modelo de determinação da intenção 

empreendedora para os chamados Empreendedores Universitários, levando em consideração a 

mediação pela Educação Empreendedora e pela existência de Ambientes de Inovação. 

O sexto artigo, “O estado da arte em pesquisa sobre representações sociais de 

estudantes acerca do meio ambiente e sustentabilidade”, de Maurício Tavares Pereira, apresenta 

um estudo bibliográfico que identifica o estado da arte da pesquisa sobre Representações 

Sociais sobre o meio ambiente em estudantes. 

Por fim, temos também duas resenhas. A primeira, se refere ao livro “Emoção em terapia: 

da ciência à prática”, escrito por Stefan G. Hofmann, foi publicado pela editora Grupo A, no ano 

de 2024, feita por Denise de Matos Manoel Souza e Heloisa Bruna Grubits. E o segundo, é a 

resenho do livro “Psiquiatría comunitaria en el sur de Chile: Temuco y Nueva Imperial, 1968-

1973, da Ediciones Escaparate”, de Rosa Torres e Claudia Araya (2023), escrita por Matías 

Lagos Castro. 

Aos autores os agradecimentos da equipe editorial da Revista PsiPorã por nos confiar 

seus artigos, e aos leitores, desejamos que os textos possam contribuir com seus estudos e 

pesquisas, e que possam também, como conosco, estabelecer novas conexões, bem como 

sedimentar antigas. 


