
 
  PROGRAMA DA DISCIPLINA 

1. CURSO: Nutrição  
2. UNIDADE: Faculdade de Nutrição 
3. DISCIPLINA: Nutrição e Dietética I 
4. GRADE: 2009 
5. PERÍODO: 3º 
6. CARGA HORÁRIA: 80h 
7. EMENTA: Introdução ao estudo da alimentação e nutrição. Hábitos alimentares. Guias alimentares. 
Carboidratos. Proteínas. Lipídios. Fibras alimentares. Vitaminas. Minerais. Água. Etanol. Outras 
substâncias químicas dos alimentos. Estratégia global para saúde e alimentação. 
8. OBJETIVOS: Capacitar o aluno para conhecer os princípios e conceitos básicos da Nutrição e 
Alimentação e identificar nutrientes e não nutrientes nos alimentos e as funções e inter-relações 
destas substâncias no organismo humano. 
9. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
UNIDADE 1: INTRODUÇÃO AO ESTUDO DA ALIMENTAÇÃO E NUTRIÇÃO 
1.1 Conceitos básicos 
1.2  História da alimentação 
1.3 Alimentos: classificação, valores atribuídos, tabelas de composição química  
1.4  Inter-relação da Nutrição com outras ciências 
 
UNIDADE 2: HÁBITOS ALIMENTARES 
2.1 Conceito de hábitos, práticas, crenças e tabus alimentares 
2.2 Fatores determinantes  
2.3 Tendências do consumo de alimentos no Brasil 
 
UNIDADE 3: GUIAS ALIMENTARES 
3.1 Conceito e finalidade 
3.2 Tipos de representação gráfica 
 
UNIDADE 4: CARBOIDRATOS 
4.1 Conceito 
4.2 Composição química 
4.3 Classificação 
4.4 Funções 
4.5 Fontes alimentares 
4.6  Importância na alimentação 
 
UNIDADE 5: PROTEÍNAS 
5.1 Conceito 
5.2 Composição química 
5.3 Classificação 
5.4 Funções 
5.5 Composição em aminoácidos de diferentes fontes protéicas 
5.6 Qualidade protéica de alimentos 
5.7 Fontes alimentares 
5.8 Fontes protéicas não convencionais 
5.9 Importância na alimentação 
 
UNIDADE 6: LIPÍDIOS 
6.1 Conceito 
6.2 Composição química 
6.3 Classificação 
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6.4 Funções 
6.5 Transporte no organismo humano 
6.6 Fontes alimentares  
6.7 Importância na alimentação 
 
UNIDADE 7: FIBRAS ALIMENTARES 
7.1 Conceito 
7.2 Classificação 
7.3 Funções 
7.4  Propriedades físicoquímicas  
7.5 Implicações nutricionais  
7.6 Fontes alimentares 
 
UNIDADE 8: VITAMINAS 
8.1 Conceito 
8.2 Classificação 
8.3 Funções 
8.4 Absorção e metabolismo 
8.5 Estabilidade 
8.6 Fontes alimentares 
8.7 Carência e excesso 
 
UNIDADE 9: MINERAIS 
9.1 Conceito 
9.2 Classificação 
9.3 Funções 
9.4 Absorção e metabolismo 
9.5 Fontes alimentares 
9.6 Carência e excesso 
 
UNIDADE 10: ÁGUA 
10.1 Água corporal e sua distribuição 
10.2 Funções 
10.3 Equilíbrio hídrico-eletrolítico 
10.4 Concentração nos alimentos 
 
UNIDADE 11: ÁLCOOL 
11.1 Composição química e valor energético 
11.2 Absorção, metabolismo e excreção 
11.3 Alterações metabólicas e nutricionais induzidas pelo álcool 
 
UNIDADE 12: OUTRAS SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DOS ALIMENTOS 
12.1   Pigmentos naturais 
12.2  Fitoesteróis 
12.3  Polifenóis 
12.4  Fitatos 
12.5  Cafeína e teobromina  
12.6  Outras substâncias não-nutrientes  
10. METODOLOGIA 
Adequada ao conteúdo (aulas expositivas, atividades em pequenos grupos, aprendizagem baseada 
em problemas, elaboração de Trabalho de Conclusão da Disciplina) 
11. AVALIAÇÃO 
Processual, contínua e formativa. Além da avaliação através de provas escritas, de apresentações e 
auto-avaliação, será levada em consideração a participação, responsabilidade e o compromisso  dos 
estudantes com o desenvolvimento da disciplina. 
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