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I - IDENTIFICAÇÃO

IV - CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Ao final da disciplina, o aluno deve ser capaz de: 1. desenvolver sua percepção acerca do ambiente construído e da escala da cidade; 2.
compreender o espaço urbano com suas contradições e complexidades, desenvolvendo uma visão crítica sobre os processos de transformação da
cidade; 3. elaborar diagnóstico urbanístico com base em levantamento e análise de dados primários e secundários; 4. Desenvolver um projeto de
loteamento comprometido com as dimensões socioeconômicas, histórico-culturais e urbanístico-ambientais da área de estudo.

III - OBJETIVOS

Parcelamento do solo urbano. Legislação urbanística e ambiental. Levantamento e análise dos condicionantes da área de intervenção e do entorno.
Densidade urbana. Sistema viário urbano. Traçado de vias, quadras e lotes. Infraestrutura urbana. Projeto de loteamento e memorial descritivo.
Plano ação: Diretrizes, Projeto urbanístico e Detalhamento. Participação social no processo projetual. Retorno do projeto urbanístico ao público do
objeto de estudo.

II - EMENTA

1.  INTRODUÇÃO:  A QUESTÃO FUNDIÁRIA NO BRASIL

2.  LOTEAMENTOS URBANOS

   2.1.  Parcelamento do Solo Urbano: Conceitos e Práticas

   2.2.  Aspectos topográficos: curvas de nível, declividade e perfis

   2.3.  Tipologia de traçados e custos de urbanização

   2.4.  Hierarquia do sistema viário: aspectos geométricos e funcionais

   2.5.  Legislação urbanística atinente ao parcelamento do solo urbano

3.  DIAGNÓSTICO URBANÍSTICO-AMBIENTAL DA GLEBA E DO ENTORNO

   3.1.  Aspectos legais

   3.2.  Aspectos ambientais

   3.3.  Aspectos demográficos e socioeconômicos

   3.4.  Aspectos demográficos e socioeconômicos

   3.5.  Densidade urbana

   3.6.  Infraestrutura urbana

   3.7.  Configuração espacial

   3.8.  Acessibilidade e mobilidade urbana

4.  PROJETO DE LOTEAMENTO

   4.1.  Diretrizes projetuais e conceituação da proposta

   4.2.  Urbanismo bioclimático

   4.3.  Traçado das vias, quadras e lotes

   4.4.  Memorial tabular de quadra e lotes

   4.5.  Estudo preliminar do projeto de loteamento

V - METODOLOGIA

VI - AVALIAÇÃO

VII - REFERÊNCIAS

As estratégias de ensino contemplarão debates sobre os problemas urbanos, estudos de casos, aulas expositivas, palestras com professores ou
profissionais convidados, visitas à área de intervenção, interação com a comunidade residente nas proximidades da área de intervenção,
levantamentos de campo, análises de dados primários e secundários, assessoramento para a elaboração de trabalhos práticos, incluindo a atividade
final: o projeto de loteamento.

Em conformidade com o Plano Pedagógico do Curso, a avaliação da disciplina consistirá em duas etapas:
1ª AVALIAÇÃO BIMESTRAL:
Trabalho Prático 1: Estudo de caso de projeto de loteamento – Peso 4
Trabalho Prático 2: Diagnóstico da área de intervenção e do entorno – Peso 6
2º AVALIAÇÃO BIMESTRAL
Trabalho prático 3: Estudo Dirigido sobre Legislação Urbanística – Peso 2
Trabalho prático 4: Projeto de Loteamento – Peso 8
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