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APRESENTAÇÃO

A multidisciplinaridade intrínseca nesta coleção é algo que temos discutido a cinco 
anos no centro oeste do país através do evento científico denominado CoNMSaúde. 
Sabemos que a saúde necessita urgentemente de rever alguns conceitos quanto 
à colaboração efetiva de todos os seus profissionais, e exatamente por isso temos 
buscado a cada ano reunir mais de doze áreas da saúde para debater ciência e 
dialogar juntos sobre os avanços da saúde em todos os seus aspectos. Vários pontos 
temos levantado a cada ano, todavia tem sido muito claro e notória a importância da 
orientação do acadêmico quanto à necessidade de trabalhar e cooperar com as áreas 
da saúde afins ao seu curso.

Assim a coleção “Ciências da Saúde: da teoria à prática” abordou de forma 
categorizada e interdisciplinar trabalhos, pesquisas, relatos de casos, revisões e 
inferências sobre esse amplo e vasto contexto do conhecimento relativo à saúde. 
Além disso, todo o conteúdo reuniu atividades de ensino, pesquisa e extensão 
desenvolvidas em diversas regiões do país, que analisam a saúde em diversos dos 
seus aspectos, percorrendo o caminho que parte do conhecimento bibliográfico e 
alcança o conhecimento empírico e prático.

O último volume é um fechamento proposital com trabalhos em contextos 
diferentes da saúde que em determinados aspectos se relacionam e favorecem ao 
leitor indagações e reflexões quanto ao trabalho inter e multidisciplinar. 

Com o dever cumprido finalizamos esta obra apresentando um panorama teórico 
e prático, propiciando um novo patamar para novas obras e publicações. Destacamos 
a fundamental importância uma estrutura como a Atena Editora capaz de oferecer uma 
plataforma consolidada e confiável para estes pesquisadores exporem seus resultados. 
Nosso profundo desejo é que este contexto possa ser transformado a cada dia, e o 
trabalho aqui presente pode ser um agente transformador por gerar conhecimento em 
uma área fundamental do desenvolvimento como a saúde.

Benedito Rodrigues da Silva Neto
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RESUMO: As micoses superficiais são 
infecções fúngicas superficiais com incidência 
crescente. Essas podem ser decorrentes de 
fungos filamentosos queratinofílicos ou por 
leveduras comensais. O presente artigo trata-
se de uma revisão bibliográfico, baseado em 
artigos publicados de 2006 a 2015 referentes 
ao tema: micoses superficiais.  Nas micoses 
superficiais a pele, unhas e cabelos são 
agredidos, dando origem a enfermidades 
conhecidas como dermatofitose, pitiríase 
versicolor, candidíase cutânea entre outras. 
Nota-se que tais enfermidades são mais 
frequentes na região nordeste, uma vez que as 
altas temperaturas e situações de aglomerado 
facilitam sua transmissão.

PALAVRAS CHAVES: Micoses, Dermatofitoses, 
Infecções Fúngicas.

MAJOR SURFACE MYCOSES AND THEIR 

RESPECTIVE ETIOLOGIC AGENTS 

PRESENT IN BRAZIL

ABSTRACT: Superficial mycoses are surface 
fungal infections with increasing incidence. 
These may be due to keratinophilic filamentous 
fungi or commensal yeasts. The present article 
deals with a bibliographic review, based on 
articles published from 2006 to 2015 on the topic: 
superficial mycoses. In the superficial mycoses 
the skin, nails and hair are attacked, giving 
rise to diseases known as dermatophytosis, 
pityriasis versicolor, cutaneous candidiasis 
among others. It is noted that such diseases 
are more frequent in the northeast region, 
since the high temperatures and situations of 
agglomeration facilitate their transmission.
KEYWORDS: Mycoses, Dermatophytosis, 
Fungal Infections.

1 |  INTRODUÇÃO

As micoses superficiais são infecções 
fúngicas superficiais com incidência crescente. 
Estima-se que cerca de 20% a 25% da 
população mundial apresentará tal enfermidade 
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em algum momento, tornando-a de grande importância para a saúde pública (OLIVEIRA 
et al, 2006). Essas podem ser decorrentes de fungos filamentosos queratinofílicos 
(dermatofitos) dos gêneros Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton ou por 
leveduras comensais do gênero Malassezia (pitiriase versicolor) e Candida (ROTTA 
et al, 2012).

As micoses superficiais são classificadas em estritas e cutâneas, onde as estritas 
são infecções causadas por fungos, encontradas principalmente, nas camadas 
superficiais da pele e seus anexos. Por sua vez, as micoses superficiais cutâneas 
têm a capacidade de digerir estruturas queratinizadas da epiderme, unhas e cabelos, 
desencadeando ou não resposta inflamatória no hospedeiro. (SOUZA, PAULA, 
SOUTO, 2014)

Segundo Rocha (2011) dentre as doenças de infecções mais aparente na 
pratica clinica dermatológicas constam as infecções fúngica. Estas podem ser de 
origem antropofílica, zoofílica ou geofílica. Onde as antropofílicas estão unicamente 
relacionadas com o homem, e raramente infectam outros animais. As zoofílicas, por 
sua vez, infectam frequentemente os animais, podendo ocasionalmente infectar o 
homem, e as geofílicas encontram-se no solo, associados a material queratinizado em 
decomposição, podendo infectar tanto animais como seres humanos. 

A ocorrência de micoses superficiais e cutânea resulta de vários fatores, tais 
como as condições climáticas, principalmente, o clima tropical, clima esse favorável 
ao desenvolvimento dos fungos, sudorese, contato prolongado com animais de 
estimação como cães e gatos, uma vez que são vistos como reservatórios para certos 
dermatófitos, além de água contaminada em piscinas (PEREIRA et al, 2014).

De acordo com Carrão (2014), essas infecções fúngicas são cosmopolitas que 
afetam cerca de 25% da população mundial, é considerada como o terceiro distúrbio de 
pele em crianças menores de 12 anos e na população adulta fica em segunda posição. 
A prevalência consiste mais em crianças por conta de sua pele ser frágil e delicada e 
sua estrutura ser imatura, estando, assim, mais susceptíveis a tal infecção. Porém, não 
se tem ideia da extensão do problema, pois essas infecções não constituem doenças 
de notificação compulsória.

O presente trabalho tem como objetivo salientar as principais micoses superficiais 
bem como seus respectivos agentes etiológicos presentes no Brasil.

2 |  METODOLOGIA

A presente pesquisa configura-se como uma pesquisa bibliográfica, baseado em 
uma seleção de dezesseis (16) artigos ligados ao tema: Micoses superficiais. Para 
tanto, utilizou-se artigos publicados de 2004 a 2015 publicados em português, inglês 
ou espanhol. Entre as bases de dados utilizadas podemos citar: Scielo, Lilacs, CAPES, 
Bireme. A partir desses, palavras chaves como: Micoses Superficiais, dermatófitos, 
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tinea; facilitaram a filtragem dos artigos atendendo, assim, aos critérios supracitados.

3 |  DISCUSSÃO

Ao passar dos anos, a ocorrência de infecções causadas por fungos tem 
aumentado no Brasil, podendo infectar o organismo de diversas formas. No entanto, 
a presença da microbiota bacteriana residente e as defesas imunitárias do organismo 
impedem essas de se disseminarem. As micoses, como são conhecidas, podem ser 
superficiais ou profundas. Nas superficiais, a pele, unhas e cabelos são agredidos, 
dando origem a enfermidades conhecidas como dermatofitose, pitiríase versicolor, 
candidíase cutânea e outras. Já nas micoses profundas são acometidos os órgãos 
internos (SOMENZI, RIBEIRO E MENEZES, 2006).

A região nordeste por ter um clima quente e úmido, torna-se o lugar com maior 
incidência para o desenvolvimento destes microrganismos, como dermatofitoses e 
pitiríase versicolor (ARAÚJO et al, 2010). 

As dermatofitoses são causadas por fungos que alimentam-se da queratina 
presente na pele, unhas e cabelos. Os fungos mais prevalentes nessas micoses são 
dos gêneros Trichophyton, Microsporum e Epidermophyton. São micoses conhecidas 
como tineas. Essas micoses superficiais podem ser ocasionadas por fungos 
antropofílicos, zoofílicos e geofílicos, sendo sua transmissão através do contato com o 
homem, animais e terra respectivamente. A contaminação pode ocorrer sem o contato 
direto, através dos artrósporos, escamas de pele e pelos (CRIADO et al; 2011).

Entre as dermatofitoses tem-se a tinea capitis, a qual se caracteriza pela quebra 
de cabelos perto da pele, deixando áreas tonsuradas ou com alopecia definitiva. 
Essa micose é decorrente da presença de fungos dos gêneros Trichophyton e 
Microsporum no folículo piloso do pelo e ao redor da pele. É a maior causa de micoses 
superficiais em crianças em idade escolar (DIAS et al, 2013).

Outro exemplo de dermatomicose é a tinea niegra, a qual é vista como rara e 
assintomática da camada córnea causada pelo fungo demácio Hortaea werneckii, que 
se manifesta em indivíduos de ambos os sexos comprometendo qualquer faixa etária, 
sendo em sua maioria em indivíduos do sexo feminino. Tal infecção evidencia-se por 
máculas pigmentadas marrons ou pretas encontradas, principalmente, nas palmas 
das mãos e plantas dos pés. No seu relato de caso Mendes et al (2015), evidenciou 
que uma menina de 4 anos de raça branca natural e procedente do Rio de Janeiro que 
possuía manchas eritematosas acastanhadas típicas de tinea niegra.

A tinea corporis é uma infecção fúngica superficial da pele que acomete o couro 
cabeludo, barba, pés ou mãos, no entanto, não lesiona tecidos e órgãos mais profundos 
em pessoas com sistema imunológico normais. Manifesta-se clinicamente como uma 
área elevada com uma borda escamosa e avançada. As lesões podem mostrar anéis 
concêntricos com placas vermelhas no centro; estes podem clarear à medida que 
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a lesão se espalha, deixando uma área de hipopigmentação central que quer dizer 
perda da cor da pele (EL-GOHARY et al, 2012).

Onicomicose ou tinea unguium é a infecção fúngica da lâmina ungueal, sendo sua 
prevalência 2 a 9% na população geral. Podem ser ocasionadas por fungos dermatófitos 
(como Trichophyton rubrum em 71% dos casos e Trichophyton mentagrophytes em 
20% dos acasos), leveduras (sendo a mais freqüente a Candida albicans) e por fungos 
filamentosos não dermatófitos. Sua presença muitas vezes é subjugada, uma vez que 
é vista apenas como questões estéticas. No entanto, apresenta incontáveis impactos 
na vida dos portadores (CHIACCHIO et al, 2013). 

A Candidíase ou candidose é uma micose causada por leveduras do gênero 
Cândida, é sabido que essa levedura faz- se presente na microbiota humana, vista 
como uma micose oportunista, pode ser de caráter leve ou grave, aguda ou crônica, 
superficial ou profunda, podendo mostra-se em amplo espectro clínico. Espécies 
do gênero Cândida são frequentemente encontradas como sapróbios colonizando 
superfícies de certas membranas e mucosas no homem. Uma variedade de fatores 
locais e sistêmicos predispõe a infecções fúngicas superficiais. A candidíase cutânea 
ocorre com mais frequência em condições de umidade, temperatura e pH propícias, 
susceptíveis as dobras da pele (axilas, virilha, sulco interglúteo, prega submamária e 
em pessoas obesas), embaixo das fraldas de recém-nascidos, e em climas tropicais 
ou durante meses de verão (BARBEDO et al, 2012)

Segundo Morais, Cunha e Frota (2010), a pitiriase versicolor é uma infecção 
fúngica ocasionada por leveduras do gênero Malassezia, as quais são lipofílicas. É 
uma micose superficial crônica normalmente não assintomática, mas podem ocorrer 
várias recidivas. Provocam lesões arredondadas ou ovaladas podendo ser isoladas ou 
se intercalarem, sendo separadas por áreas de pele sadia. Apresentam cor amarelada 
ou parda, descamando com o atrito.

4 |  CONCLUSÃO

As micoses superficiais mais freqüentes no Brasil são tinea capitis, tinea 
corporis, tinea niegra, tinea unguium, candidiase cutânea e pitiriase versicolor. Tal 
fato pode ser explicado devido às altas temperaturas e umidade relativa do Brasil, 
principalmente na região nordeste, o que possibilita condições favoráveis   à dispersão 
e ao desenvolvimento de fungos. Outras causas podem ser identificadas como fatores 
sociodemográficos, contato prolongado com animais e fômites contaminados, além de 
condições de higiene pessoal precária.
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