
Material de apoio do livro-texto © :

Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R.
Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo Competências para Gerenciar 

Projetos. Editora Atlas, 3ª ed, 2011

Capítulo 20
Gestão Ágil e Lean de 

Projetos
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Takeuchi e Nonaka (SCRUM)

Adaptada de Amaral et al. (2011) 
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http://www.manifestoagil.com.br/
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Análise dos princípios

Visão em lugar de escopo

Iteração

Envolvimento do cliente 

Autogestão

3.buscar a excelência técnica;
7. encorajar a inovação e a criatividade; 
9. promover a interação e comunicação entre os membros 

da equipe;  

6. promover a auto-gestão e auto organização;
7. encorajar a tomada de decisão participativa;

1. Aplicar técnicas simples e visuais (simplicidade)
4.  Agregar valor para o cliente e para a equipe de 

projeto;
10. Envolvimento do cliente  no projeto.

5. Utilizar o conceito de iterações e entregas parciais;
2. flexibilidade para absorver mudanças no projeto;

Princípios do APM, não 
considerados inovadores

Lacuna na teoria sobre princípiosLacuna na teoria sobre princípios

Amaral et al. (2011)
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Triangulo Invertido
Ambiente previsível Ambiente dinâmico

Fixo

Variável

Escopo

EscopoCusto Tempo

Custo Tempo

Orientado pelo 
planejamento

Orientado pela 
visão/valor
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Agility Construct

Conforto et al. (21016)
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O que é Visão?
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Definições de Visão do Produto
Visão do Produto:

Conjunto de artefatos elaborados coletivamente, no início de
um projeto, por membros da equipe e dos clientes, e que
descrevem o resultado esperado de um projeto de produto de
maneira concisa, gráfica e capaz de desafiar a equipe em
busca de possibilidades de soluções inovadoras.

Benassi e Amaral, (2011).

Características da visão:
• Busca a menor quantidade de documentos
• Visa desafiar a equipe a encontrar o resultado
• Prima pela motivação
• Apresentada em painéis visuais, como figuras, metáforas e 

analogias
• Antecipa soluções
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Museu de arte contemporânea de Niterói

9

Problema de projeto. Como criar 
algo novo e inusitado, capaz de 
recuperar a região e aproveitar a 
localização (como mirante e causar 
impacto)? 
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Visão do MAC - Niterói

“Uma passarela que
convide as pessoas a
entrar” (NIEMEYER)

Declaração motivadora + 
imagem tangível = visão

Conhecimento tácito
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Resultado Final
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Escopo versus Visão

Adaptada de Amaral et al. (2011) 
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Lógica da Gestão Ágil de 
Projetos?
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Dinâmica da GAP

Relacionamento:
• Equipe
• Eventos e 
• Artefatos

Equipe
Mestre, coach
Dono do Produto
Time de desenvolvimento, esquadrão

Artefatos
Backlog do Produto
Backlog do Sprint
Incremento

Eventos
Sprint (ciclo – iteração)
Planejamento do Sprint
Reunião diária
Revisão do Sprint
Retrospectiva do sprint



Material de apoio do livro-texto © :

Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R.
Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo Competências para Gerenciar 

Projetos. Editora Atlas, 3ª ed, 2011

Material de apoio do livro-texto © :

Carvalho, M. M. & Rabechini Jr, R.
Fundamentos em Gestão de Projetos: Construindo Competências para 

Gerenciar Projetos. Editora Atlas, 5ª ed, 2018

Equipe ágil e seus papeis

Equipe Ágil

Nós somos os 
profissionais do 

desenvolvimento e 
trabalhamos de forma 

autônoma 

Eu maximizo o valor que 
criamos para o cliente... eu sei 
qual é a prioridade dos itens 

para que isso aconteça!

Por isso, eu sou o único 
responsável pelo backlog

do produto.

Ao final de cada ciclo, 
geramos um incremento de 

valor para o cliente

Eu preciso fazer com que         
todos compreendam como 
a abordagem ágil funciona 
e também que sigam todas 

regras do jogo!

uhmm... também preciso 
remover todos os obstáculos, 

para que a equipe possa 
fazer o seu trabalho com 

tranquilidade.

MESTRE
Facilitador
Coach
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Equipe ágil: exemplos

Scrum

Equipe Scrum
Mestre Scrum
Dono do Produto
Time de desenvolvimento

Spotify

GAP Escalada

Equipe Spotify
Mestre Scrum - Agile Coach
Dono do Produto
Time de desenvolvimento – Esquadrão

Autonomo

Esquadrão Autônomo (Autonomous Squad)
Tribos (tribes) - Varios squads
Capítulo (chapters) – membros de uma

mesma especialidade
Guildas (guilds) – comunidades de interesse

comum

Tribos
Esquadrão

Capítulo

Guilda
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A interação da Equipe e os Eventos

Evento Duração

Sprint 2 a 4 semanas

Reunião de 
Planejamento

8 horas* 

Reunião de 
Diária

15 minutos

Reunião de 
Revisão

4 horas*

Reunião de 
Retrospectiva

3 horas*

Sprint marca o ciclo (iteração)
Encapsula todos os demais eventos.

GAP, é esporte de contato
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Espaço para concentração (Caves)
As cavernas fornecem um local para
trabalhos que demandam
concentração.
Podem ser individuais ou de
pequenas equipes, quando
precisam realizar uma conferência
que, de outra forma, monopolizaria
os comuns.
Cubos individuais ou pequenas salas
de trabalho.

Equipe ágil e seu espaço 

Espaço comum (Common):
As equipes precisam de um espaço
no qual possam trabalhar juntas,
criar uma identidade de equipe e
colaborar.
Geralmente esses espaços tem
arquitetura que convida a
colaboração com vários dispositivos
de gestão visuais, em que o
trabalho colaborativo flui.
Permite que a equipe colabore
espontaneamente, criando vínculos.
Espaços comuns: sala de guerra
(war room) – bullpen (beisebol)
Espaços para trabalho em pé
(standup meeting).

Ambiente oferece áreas comuns 
e sociais com espaços 

privativos que convidam a 
concentração (Common & 

Caves).  
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Artefatos:
• Backlog do Produto
• Backlog do Sprint
• Incremento

Artefatos Scrum

Entrada do
Sprint

Incremento

Saída do 
Sprint

Sprint1

P
rio

rid
ad

e

+

-

Item Tamanho

Backlog do
Sprint1

Sprintn
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Backlog do Produto

descartar

priorizar

inserir

Dono do Produto
P
rio

rid
ad

e

+

-

Backlog de produto: pilha trabalho acumulado referente ao produto
(trabalho previsto que deve ser feito nas próximas iterações).

Pode ser uma lista ordenada ou painel visual
É gerenciado exclusivamente pelo dono do produto
Quanto mais no alto no backlog de produto, mais refinado o item deve

estar, descrito com maior clareza e detalhamento, permitindo estimativas
mais realistas.
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Dono do Produto e o Backlog

descartar

priorizar

inserir
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Backlog do produto é um 
artefato “vivo”. 

Precisa ser constantemente 
refinado (backlog grooming) 
ao longo das iterações 
(sprints)
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Backlog do Sprint
O backlog do sprint: o subconjunto de itens do backlog de produto que foram

selecionados para o sprint
Representam a previsão do time de desenvolvimento sobre as funcionalidades que serão

entregues prontas e validadas no próximo incremento
Backlog do sprint deve ser visível para todos, representando uma imagem em tempo real

do trabalho planejado pelo time de desenvolvimento.
Um aspecto importante é o caráter dinâmico do backlog do sprint, que vai sendo

modificado pelo time de desenvolvimento de forma autônoma ao longo do sprint, alguns
elementos não-planejados podem ser inseridos, gerando novas estimativas de trabalho a ser
realizado.
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Incremento

Incremento é o resultado de um sprint, o valor agregado naquele ciclo.

A soma de todos os itens do backlog concluídos durante um sprint.

“Concluído/pronto/feito”: trabalho potencialmente liberável para uso e

inspecionado/ validado com base nos critérios de qualidade acordados pela equipe

Scrum.

Dono do produto pode optar por liberá-lo para uso imediatamente após o sprint.

Incremento do sprint traz consigo o valor já agregado nos sprints anteriores

Entregas 
incrementais 

de valor

Em algumas abordagens híbridas 
com lean startup usa-se o
termo MVP (Mínimo Produto Viável)
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Equipe Scrum, Sprint e incremento

SPRINT 
(de 2 a 4 semanas)

Vamos planejar 
o Sprint!

O Que 

sprint?

O Que 
precisamos 
fazer neste 

sprint?Como vamos 
fazer isso?

Nós somos os 
responsáveis pelo 
backlog do sprint!

SCRUM 
DIÁRIO
(reuniões diárias

de 15 min)

Eu tiro 
qualquer 

dúvida que 
surgir.

Nós 
transformamos 

o backlog do 
sprint em 

incrementos do 
produto”!

Eu tiro os 
obstáculos no 
caminho da 

equipe.

Nós 
demonstramos 

a produção

Eu atualizo 
o backlog

do produto Nós damos 
o feedback!

Eu faço 
todos 

seguirem 
o script

Como podemos 
melhorar?!?

Entregas 
incrementais 

de valor

DONO DO 
PRODUTO

$

TIME DE 
DESENVOLVIMENTO

Backlog do Produto
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Core–periphery analysis results for barrier codes. Note Based 
on content analysis data using the UCINET software
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Core–periphery analysis results for benefit codes. Note Content 
analysis data using the UCINET software
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Lógica da Gestão Lean de 
Projetos?
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Lean Thinking

Womach e Jones (1996)

“Ao aprender a identificar desperdícios você descobrirá que 
há muito mais desperdício ao seu redor do que você jamais 
imaginou....Felizmente, existe um poderoso antídoto ao 
desperdício: o pensamento enxuto. 
Pensamento enxuto é uma forma de especificar valor, alinhar 
na melhor sequência as ações que criam valor, realizar estas 
atividades sem interrupção toda vez que alguém solicita e 
realizá-las de maneira cada vez mais eficaz.
Em suma… é uma forma de fazer cada vez mais com cada vez
menos … e, ao mesmo tempo, tornar-se cada vez mais capaz
de oferecer aos clientes exatamente o que eles desejam.” 
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Princípios do Pensamento Enxuto
Lean Thinking

Womach e Jones (1996)
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Produção Empurrada e Puxada 
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O Que é Kanban?

Palavra de origem Japonesa que significa 
etiqueta ou cartão

Dispositivo sinalizador que fornece instruções 
para a produção de itens.

Método para programação de produção, que se 
utiliza de um quadro e cartões.
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Sistema Kanban - Supermercado

Miyake (2011)
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Item Tamanho

Backlog do
Sprint1

Scrum empurra-se os itens do backlog do produto para o bachlog do sprint

O  Kanban puxa os itens diretamente do backlog do produto
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Item Tamanho

Abordagem Lean x Gestão Ágil
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Resenha


