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ESTUDO SOBRE AS IMPLICAÇÕES DOS PRINCÍPIOS DO DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
PENSAR A CIDADE E NA CONCEPÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS E URBANOS.

CONTEÚDO
-	Evolução da problemática ambiental mundial desde meados do século XX até o momento atual;
-	O conceito e princípios de desenvolvimento sustentável associados ao ambiente urbano e às edificações:
aspectos ambientais, econômicos socioculturais, temporais, espaciais, gerencias;
-	O pensamento sistêmico para abordagem da sustentabilidade no projeto de edificações.
-	Aspetos do projeto do ambiente construído: implantação, morfologia, materialidade, espacialidade, salubridade
e conforto;
-	A problemática urbana e o Desenvolvimento Urbano Sustentável;
-	As linguagens e expressões arquitetônicas da sustentabilidade;
-	Os bairros sustentáveis;
-	Estudos de caso.
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