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Abstract. This article presents an experience report on the applications of agile
methods and versioning in the construction of a technological solution for scre-
ening and monitoring the at-risk population of mouth cancer, SobreVidas -
‘Câncer de Boca’. The adoption of agile methods and versioning practices were
essential to enable continuous adaptation to changes and development challen-
ges. The results indicated that these practices contributed significantly to the
quality and sustainability of the project, providing a solution aligned with oral
health needs.

Resumo. Este artigo apresenta um relato de experiência que expõe as
aplicações do método ágil e versionamento na construção da solução tec-
nológica de rastreamento e monitoramento da população de risco para o câncer
de boca, o SobreVidas - “Câncer de Boca”. A adoção de métodos ágeis e
de práticas de versionamento foram essenciais para permitir uma adaptação
contı́nua às mudanças e desafios do desenvolvimento. Os resultados evidenci-
aram que essas práticas contribuı́ram, significativamente, para a qualidade e
sustentabilidade do projeto, proporcionando uma solução alinhada às necessi-
dades da saúde bucal.

1. Introdução
O câncer de boca representa um grave problema de saúde pública em diversos paı́ses,
incluindo o Brasil. Contudo, o paı́s carece de uma polı́tica bem estruturada de prevenção
para esse tipo de carcinoma. Consequentemente, a maioria dos casos que recebem tra-
tamento encontra-se em estágios avançados da doença, o que reduz significativamente
as chances de cura e a sobrevida dos pacientes. Estima-se que mais de 80% dos casos
tratados no Brasil sejam diagnosticados em fases avançadas, demandando intervenções
invasivas, mutilantes e de alto custo. Esses tratamentos comprometem a qualidade de
vida dos pacientes, além de impactarem negativamente a produtividade de indivı́duos
economicamente ativos. Ressalta-se, no entanto, que quando identificado precocemente,



o câncer de boca apresenta taxas de cura superiores a 90%, destacando a relevância do
desenvolvimento de projetos voltados à sua detecção precoce [Speight et al 2017, Faria et
al. 2022].

Nesse contexto, os profissionais da Atenção Primária à Saúde desempenham um
papel central, uma vez que possuem maior acessibilidade à população por atuarem na
porta de entrada do Sistema Único de Saúde (SUS). De forma complementar, os Agen-
tes Comunitários de Saúde, por meio de visitas domiciliares, estabelecem contato direto
com os pacientes, o que potencializa as estratégias de rastreamento e monitoramento. A
combinação dessas abordagens torna o manejo do câncer de boca mais eficiente, contri-
buindo para a melhoria do prognóstico e redução do impacto socioeconômico associado
à doença.

O desenvolvimento de tecnologias voltadas para a saúde digital requer metodo-
logias e ferramentas que sejam ágeis, adaptáveis para lidar com as constantes mudanças
nas necessidades dos usuários e atender às exigências regulatórias que caracterizam o
setor [Kokol 2020]. No contexto do Projeto SobreVidas - ”Câncer de Boca”, essas pre-
missas são fundamentais, uma vez que a solução tem como objetivo rastrear e monitorar
indivı́duos que possuem fatores de risco para câncer de boca, uma condição que demanda
acompanhamento contı́nuo por parte dos profissionais de saúde [Speight et al 2017].

Dada a necessidade de atualizações e aprimoramentos constantes, tanto nas funci-
onalidades da tecnologia quanto na adaptação às demandas especı́ficas do domı́nio (saúde
bucal), o Projeto SobreVidas adotou métodos ágeis e práticas de versionamento como pi-
lares fundamentais do processo de desenvolvimento. A metodologia ágil, com sua abor-
dagem iterativa e focada na entrega de valor contı́nuo, permite adaptações rápidas e uma
comunicação mais próxima com stakeholders, resultando em um ciclo de feedback cons-
tante e na incorporação ágil de melhorias. Em paralelo, o versionamento facilita o controle
e a rastreabilidade das alterações, assegurando que a equipe possa acompanhar o histórico
de desenvolvimento e gerenciar diferentes versões da solução de maneira eficiente e se-
gura [Desai et al 2024].

O uso de metodologias ágeis é amplamente reconhecido como uma estratégia
para aumentar a adaptabilidade no desenvolvimento de software, otimizando recursos
financeiros, humanos e temporais, ao mesmo tempo em que se assegura a qualidade e a
evolução contı́nua do projeto. No contexto do Projeto SobreVidas - “Câncer de Boca”,
essas práticas têm sido essenciais para garantir que a solução não apenas permaneça funci-
onal e alinhada às demandas dos profissionais de saúde, mas também flexı́vel para futuras
expansões com o sistema de saúde brasileiro [LLOYD et al 2017].

Assim, o objetivo deste estudo foi compartilhar a experiência de uma equipe du-
rante o uso de métodos ágeis e versionamento no Projeto SobreVidas - ”Câncer de Boca”,
destacando como essas abordagens impactaram o desenvolvimento, gerenciamento de
versões e a capacidade de adaptação às necessidades do projeto.

2. Método

Este estudo adotou o relato de experiência como abordagem metodológica, um tipo de
pesquisa qualitativa focada em descrever e analisar as vivências e práticas dos envolvidos
no desenvolvimento do Projeto SobreVidas - ”Câncer de Boca”. Optou-se por essa abor-



dagem pela sua capacidade de documentar os processos, desafios e soluções aplicados na
implementação de metodologias ágeis e de versionamento no projeto.

A seleção das metodologias ágeis e das práticas de versionamento foi orientada
pela necessidade de acompanhar as mudanças constantes e garantir uma entrega de alta
qualidade, alinhada às demandas dos usuários e dos profissionais de saúde. As metodolo-
gias ágeis foram selecionadas por seu potencial de promover ciclos de desenvolvimento
rápidos e iterativos, permitindo uma abordagem adaptativa com entregas incrementais.
Para organizar e monitorar as atividades, a equipe utilizou o Jira, uma ferramenta que
possibilitou a visualização das tarefas em sprints, o controle de prioridades e o acompa-
nhamento do progresso de cada etapa.

O versionamento, por sua vez, foi essencial para gerenciar a evolução do soft-
ware, garantindo a rastreabilidade e a segurança das modificações ao longo do tempo.
A escolha do GitHub como plataforma de versionamento foi devido às funcionalidades
para documentação, controle de versão e integração contı́nua, aspectos fundamentais para
o trabalho colaborativo entre os membros da equipe, especialmente em um projeto de
natureza interdisciplinar como o SobreVidas - “Câncer de Boca”.

Para potencializar a colaboração e a especialização, a equipe foi estruturada em
squads, uma decisão fundamentada nos princı́pios ágeis de auto-organização e foco em
entregas contı́nuas. Cada squad foi responsável por uma área especı́fica do desenvol-
vimento da solução, incluindo Negócio; Quality Assurance (QA) e Testes; Back-end e
Infraestrutura; Front-end e Mobile; e Inteligência Artificial (IA) (Figura 1).

Figura 1. Organização da equipe responsável por desenvolver a Plataforma
SobreVidas - ”Câncer de Boca”.

3. Resultados
A aplicação das metodologias ágeis e das ferramentas de gestão no projeto SobreVidas -
”Câncer de Boca”foi essencial para garantir flexibilidade e qualidade contı́nua ao longo do
desenvolvimento. O uso de sprints de 15 dias permitiu entregas incrementais e contı́nuas
de funcionalidades, facilitando a adaptação a novas demandas e o recebimento de feed-
back dos stakeholders de forma recorrente [Hidalgo 2019]. A equipe foi organizada em



cinco squads principais, cada uma com responsabilidades especı́ficas que otimizaram o
fluxo de trabalho:

• Squad de Negócio: Responsável pelo alinhamento das funcionalidades com as
necessidades dos stakeholders, usabilidade e experiência do usuário. Composta
por User Experience (UX), Product Manager (PM), Product Owner (PO), Scrum
Master e analista de requisitos, essa equipe garantiu que o produto final atendesse
às expectativas dos usuários e proporcionasse uma experiência intuitiva.

• Squad de Back-end e Infraestrutura: Com desenvolvedores especializados em
Java e Kotlin, além de um profissional de segurança e um SRE/DevOps, essa squad
garantiu a estabilidade, segurança e escalabilidade da aplicação.

• Squad de Front-end e Mobile: Responsável pela criação de interfaces amigáveis
e responsivas, esta equipe utilizou Angular para a versão web e React Native para
dispositivos móveis, proporcionando uma experiência de usuário integrada entre
plataformas.

• Squad de IA: Formada por desenvolvedores Python e especialistas em Lang-
Chain, focou na implementação de modelos de LLM (Large Language Models)
e RAG (Retrieval-Augmented Generation) para funcionalidades como suporte ao
chatbot e análise de dados para suporte aos profissionais de saúde.

• Squad de QA e Testes: Responsável por garantir a qualidade do software, essa
equipe conduziu testes funcionais e não funcionais, como testes de carga e perfor-
mance, assegurando a estabilidade e o cumprimento dos requisitos do software.

Essa estrutura organizacional, representada na Figura 1, permitiu uma divisão de
responsabilidades, facilitando a comunicação e a coordenação entre os diferentes grupos,
além de contribuir para a eficiência e especialização no desenvolvimento.

O Projeto SobreVidas - “Câncer de Boca” visa a entrega das seguintes funcionali-
dades na sua plataforma:

• Módulo APS: Voltado para profissionais da atenção primária, permitindo o cadas-
tro e a gestão de dados dos pacientes. Além disso, o módulo viabiliza o registro
de informações clı́nicas, o monitoramento contı́nuo dos casos, a inserção de ima-
gens para apoio diagnóstico e a utilização de inteligência artificial para análises
preditivas.

• Módulo ACS: Designado aos agentes comunitários de saúde (ACS), este módulo
oferece funcionalidades especı́ficas como cadastro e visualização de dados dos
pacientes, registro das visitas domiciliares, uso de chatbots para suporte nas ativi-
dades diárias, acesso a uma plataforma de georreferenciamento para otimizar as
rotas e a possibilidade de solicitar consultas.

• Integrações: A plataforma busca integração com sistemas nacionais de saúde,
como CadWeb, Gov.BR, CNEs e e-SUS APS, assegurando a interoperabilidade e
a unificação de informações entre os diferentes sistemas governamentais.

• Módulo interoperável: A plataforma faz uso do padrão HL7 FHIR (Fast Health-
care Interoperability Resources), permitindo a padronização dos dados e facili-
tando a troca de informações de forma segura e eficiente, alinhada aos requisitos
globais de interoperabilidade na área da saúde.

Para a gestão ágil, foram utilizadas as ferramentas Miro, GitHub, Discord, Google
Meet e Google Agenda, que contribuı́ram de maneira significativa para o planejamento e



a organização do projeto. O Miro, inicialmente utilizado para a administração do quadro
(board) do time (Figura 2), foi útil para a organização das áreas de gestão estratégica, pro-
duto e sprints. Nesse ambiente, foram estruturados quadros especı́ficos para a definição
das equipes, gestão de riscos, backlog do produto e detalhes das sprints, incluindo datas,
objetivos e retrospectivas.

Figura 2. Board do time

Posteriormente, para aprimorar a visualização das atividades, o método Kanban
foi incorporado ao GitHub (Figura 3), permitindo um acompanhamento mais direto das ta-
refas com status como “A fazer”, “Fazendo”, “Em revisão”, “Testando”, “Implementação”
e “Feito”. Esse uso das ferramentas proporcionaram maior clareza ao fluxo de trabalho,
como ilustrado na Figura 3.

Figura 3. Kanban do projeto usando a ferramenta do GitHub

No GitHub, a criação de um projeto colaborativo denominado ”Kanban Projeto
SobreVidas”possibilitou que os integrantes interagissem e acompanhassem o andamento
das atividades. O método Kanban foi adaptado às necessidades especı́ficas do projeto,
proporcionando uma visão clara e atualizada do progresso das tarefas. A estruturação em
etapas de desenvolvimento – “To do”, “Doing”, “Review”, “Testing”, “Deploy” e “Done”



– facilitou a colaboração e o controle de progresso das tarefas. Ressalta-se que as tarefas
foram originadas a partir da criação dos épicos [Hughes 2012].

Figura 4. Estrutura dos épicos identificados para o projeto

A comunicação entre as equipes foi facilitada pelo Discord, que foi configurado
com canais dedicados para cada squad e com temas especı́ficos, como experiência de
usuário, testes e reuniões. Essa ferramenta também ofereceu a possibilidade de menções
especı́ficas aos membros, organizados por squads, garantindo que cada setor fosse no-
tificado conforme necessário. O agendamento das reuniões foi centralizado no Google
Agenda, com sessões pré-programadas para planejamento de sprints, revisões semanais,
e retrospectivas de sprints, utilizando o Google Meet para realização dos encontros. Essa
estrutura organizacional, combinada com a comunicação eficiente, permitiu que as equi-
pes se mantivessem alinhadas e ágeis durante as fases de desenvolvimento.

Para o versionamento, o GitHub desempenhou um papel primordial, garantindo
a rastreabilidade e a colaboração contı́nua no desenvolvimento do código. A plataforma
permitiu um controle rigoroso sobre as modificações e versões do software, documen-
tando as alterações realizadas pelos desenvolvedores, o que facilitou o rastreamento de
mudanças e assegurou a integridade do código [ssw 2020; DESAI et al 2024]. .

As atividades da engenharia de requisitos foram realizadas de forma presencial e
remota, com o auxı́lio das ferramentas Google Agenda, Google Meet e Discord, que fa-
cilitaram o processo de coleta, análise e validação dos requisitos. A fase de prototipação
utilizou o Figma (Figura 5), que possibilitou a criação de representações visuais das te-
las do SobreVidas com base nos requisitos coletados, permitindo um alinhamento das
expectativas dos stakeholders e facilitando ajustes antes do desenvolvimento completo.



Figura 5. Protótipo feito na ferramenta Figma

Os testes de software incluı́ram tanto testes funcionais quanto não funcionais, re-
alizados pela squad de QA para validar o cumprimento dos requisitos e a estabilidade
do sistema. Testes unitários e de exploração foram aplicados à interface do usuário para
detectar possı́veis falhas e otimizar a usabilidade. Testes de carga e performance foram
conduzidos para avaliar o comportamento da aplicação sob condições de uso variadas,
garantindo que o software estivesse preparado para atender a um volume significativo de
usuários [Obigbesan et al 2024; Usman et al 2018].

A inteligência artificial (IA) foi outro destaque do projeto, possibilitando a
automatização de tarefas de suporte e monitoramento da população de risco. Para isso,
utilizou-se a biblioteca LangChain, modelos de LLM (Large Language Models) e RAG
(Retrieval-Augmented Generation) para suportar o desenvolvimento de chatbot e análise
de dados clı́nicos,. Essas técnicas facilitaram a automação de tarefas de suporte, como
o rastreamento de indivı́duos que pertencem ao grupo de risco, capacitação dos profissi-
onais de saúde, assim como o monitoramento da população de risco [TEGSTEN 2024;
MAGLOGIANNIS et al 2024; ZHAO et al 2024].

As práticas adotadas possibilitaram aos integrantes das squads uma curva de
aprendizado satisfatória, especialmente para aqueles que, ao ingressarem no projeto,
não possuı́am conhecimento prévio das ferramentas e técnicas requeridas. Por meio da
implementação dos métodos ágeis e das estratégias de versionamento, foi possı́vel inte-
grar as atividades relacionadas ao desenvolvimento do software com ações educativas,
promovendo o estudo contı́nuo e essencial para o aprimoramento da plataforma.

4. Discussão
A adoção de métodos ágeis e de versionamento no Projeto SobreVidas - ”Câncer de
Boca”demonstrou ser uma abordagem eficaz para o desenvolvimento de uma solução
tecnológica flexı́vel e adaptável, essencial para o contexto dinâmico da saúde bucal. A
metodologia ágil, com ciclos de sprints de 15 dias, permitiu a entrega incremental de



funcionalidades, o que não apenas facilitou a adaptação a novas demandas dos stakehol-
ders, mas também garantiu uma resposta rápida a problemas e melhorias sugeridas ao
longo do processo. Como observado na literatura, a metodologia ágil se diferencia de
uma abordagem tradicional ao oferecer flexibilidade para ajustes contı́nuos, caracterı́stica
fundamental para enfrentar os desafios do desenvolvimento de software em um cenário
complexo como o da saúde bucal [Ahmad et al 2023].

A integração de ferramentas como Miro, GitHub, Discord, Google Meet e Goo-
gle Agenda foi importante para a gestão e comunicação entre as equipes. O uso inicial
do Miro, especialmente para a organização do board do time e gestão estratégica, for-
neceu uma visão ampla das tarefas, responsabilidades e riscos envolvidos. Entretanto, a
migração para o Kanban do GitHub mostrou-se uma decisão acertada, pois possibilitou
que as equipes tivessem uma visão mais direta e prática do fluxo de trabalho. O Kanban
estruturado no GitHub permitiu que cada tarefa fosse monitorada em tempo real, facili-
tando o acompanhamento de cada fase do desenvolvimento, de ”To do”a ”Done”. Essa
transição foi um exemplo claro de como os métodos ágeis e a adaptação contı́nua às ne-
cessidades especı́ficas da equipe podem contribuir para a eficiência do projeto [Thota et
al 2024].

A comunicação, fundamental para o sucesso da metodologia ágil, foi amplamente
facilitada pelo Discord, que se destacou como uma ferramenta acessı́vel para discussões
rápidas e interação entre as equipes. A criação de canais especı́ficos para temas como
experiência de usuário, testes e reuniões proporcionou uma organização eficiente e direci-
onada, que manteve todos os integrantes alinhados e envolvidos nas decisões e progressos
do projeto. As reuniões regulares organizadas pelo Google Agenda e realizadas via Goo-
gle Meet garantiram que as cerimônias ágeis fossem seguidas, com sessões como Sprint
Planning, Weekly Meetings, Sprint Review e Sprint Retrospective. Essas cerimônias pro-
moveram a reflexão constante sobre o progresso, desafios e melhorias, reforçando o ciclo
de feedback contı́nuo caracterı́stico da metodologia ágil [Alami et al 2022].

O uso do GitHub como plataforma de versionamento foi fundamental para garan-
tir a rastreabilidade e a segurança do código, especialmente em um projeto que requer
revisões e ajustes constantes. A capacidade de acompanhar cada mudança realizada e de
reverter para versões anteriores, se necessário, assegurou a integridade do software, faci-
litando também a colaboração entre os desenvolvedores. Essa prática foi essencial para o
controle de qualidade e permitiu uma documentação transparente e incremental, essencial
para a manutenção do histórico de desenvolvimento do projeto.

Outro ponto crucial foi a engenharia de requisitos e a prototipação. Utilizando
o Figma, a equipe pôde criar representações visuais da plataforma, com base nas ne-
cessidades dos stakeholders, o que possibilitou ajustes antes do desenvolvimento com-
pleto. Essa etapa destacou a importância da prototipação no alinhamento de expectativas
e na antecipação de problemas. A utilização de reuniões com stakeholders para revisar
e validar os protótipos também foi um componente valioso, pois permitiu que o produto
evoluı́sse conforme o feedback dos interessados.

Os testes funcionais e não funcionais desempenharam um papel essencial para
assegurar que a solução atendesse aos requisitos de qualidade e desempenho. Testes fun-
cionais, como os unitários black-box e testes exploratórios, permitiram uma verificação



detalhada da funcionalidade do sistema, enquanto os testes de carga e performance avalia-
ram a resposta do sistema sob condições variadas. Essa abordagem de testes evidenciou a
importância da qualidade no desenvolvimento de um software crı́tico para a saúde bucal.

Para a validação das funcionalidades desenvolvidas, o municı́pio de Firminópolis
foi selecionado como ambiente de teste de aceitação. As práticas ágeis, aliadas ao
uso estruturado de versionamento, fomentaram habilidades como comunicação eficaz e
priorização de demandas, permitindo a implementação ágil às demandas especı́ficas.

Por fim, a integração da inteligência artificial no projeto SobreVidas - “Câncer
de Boca”, utilizando bibliotecas e modelos de LLM e RAG , pretende acrescentar um
nı́vel de sofisticação e eficiência à plataforma, principalmente para funcionalidades de
suporte automatizado como o chatbot. A implementação de IA mostra-se promissora
para a automação de tarefas de suporte e análise de dados, refletindo o potencial das
tecnologias emergentes para aprimorar o atendimento e o monitoramento de saúde.

5. Conclusão

A implementação de metodologias ágeis e práticas de versionamento mostrou-se funda-
mental para o sucesso do Projeto SobreVidas - “Câncer de Boca”. A combinação dessas
abordagens proporcionou uma comunicação eficaz entre as equipes, modularizou e prio-
rizou problemas, e assegurou a adaptabilidade e o registro contı́nuo do desenvolvimento,
tornando o projeto escalável e capaz de responder rapidamente às necessidades da saúde
bucal.

A utilização de ferramentas como Miro, GitHub, Discord, Google Agenda e Goo-
gle Meet, aliadas a uma abordagem ágil e incremental (Scrum e Kanban), permitiu entre-
gas colaborativas e rápidas, adaptando o software às demandas em constante mudança. O
uso do versionamento garantiu a integridade e a rastreabilidade das alterações, essenciais
para a manutenção e o controle de qualidade em um projeto tão crı́tico. Esse conjunto
de práticas metodológicas e tecnológicas estruturou o Projeto SobreVidas - “Câncer de
Boca”, permitindo que ele evoluı́sse com eficiência e se aproximasse do seu propósito
principal: o rastreamento e monitoramento de pacientes em risco para o câncer de boca.

Este estudo reforça a importância da metodologia ágil, integrada a um sistema
de versionamento e recursos de inteligência artificial, como uma base promissora para o
desenvolvimento de tecnologias inovadoras na saúde digital. O Projeto SobreVidas serve
como exemplo de como essas práticas podem contribuir para soluções tecnológicas em
saúde bucal, fornecendo uma plataforma adaptável e alinhada com as necessidades dos
profissionais e pacientes, além de apoiar o monitoramento e a prevenção de doenças.
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