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ABSTRACT. The data interpretation from shallow geophysical survey can be complex because the uncertainty about subsurface targets. To reduce the ambiguity

and help in the interpretation of geophysical data, the Shallow Geophysical Test Site of IAG-USP (Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa-SCGR do IAG-USP) was installed

inside the campus at USP. Different targets at various depths were installed along seven lines. The targets buried in the Test Site simulate targets found in geotechnical,

archaeological, and environmental studies. In this article, the construction methodology of the Test Site and some GPR results along a line characterized by empty

metallic tanks are presented. The geophysical characterization in controlled field condition allowed the calibration of geophysical responses due to known targets, such

as, metallic tanks. 250 MHz GPR profile showed an excellent agreement with a GPR 2D model determined by finite difference in time domain method. Fk-migration

improved the resolution and the spatial position of the metallic tanks. GPR 3D results, such as 3D cube, fence diagrams, and depth slices, were very important to

improve the characterization of the targets in subsurface. SCGR-IAG revealed itself as important tool for teaching, research and extension activities in university related

to Geophysics, and it will be very important to our community. With the installation of this Test Site, an important step was done in searching the State of Art in Shallow
Geophysics in Brazil, were the development of news equipment, modeling and inversion software could be tested and its response calibrated.
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RESUMO. A interpretação de dados de investigações geof́ısicas rasas pode ser complexa devido às incertezas a respeito dos alvos em subsuperf́ıcie. Para reduzir as

ambigüidades e auxiliar a interpretação dos dados geof́ısicos de superf́ıcie foi instalado no campus da USP o Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa do IAG-USP. Diferentes

alvos foram instalados em várias profundidades ao longo de 7 linhas. Os alvos instalados no Sı́tio Controlado simulam alvos encontrados em estudos geotécnicos,

ambientais e arqueológicos. Neste artigo são apresentadas as principais etapas envolvidas na construção do Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa do IAG/USP e alguns

resultados GPR ao longo de uma linha caracterizada por tambores metálicos vazios. A caracterização geof́ısica, sob condições controladas de campo, permitiu uma

calibração das respostas geof́ısicas para os tambores metálicos instalados no SCGR-IAG. O perfil GPR de 250 MHz apresentou uma excelente concordância com a

modelagem GPR 2D através do método das diferenças finitas no domı́nio do tempo. A migração-fk melhorou a resolução e o posicionamento espacial dos tambores

metálicos. Os resultados GPR 3D na forma de cubo 3D, diagrama de cercas e depth slices, mostraram-se muito importantes para melhorar a caracterização dos alvos

em subsuperf́ıcie. O SCGR-IAG constitui-se numa ferramenta importante para o Ensino, Pesquisa e Extensão Universitária em Geof́ısica, e será de grande importância

para a nossa comunidade. Com a instalação deste Sı́tio Controlado, foi dado um importante passo em busca do “Estado da Arte em Geof́ısica Rasa ” no Brasil, onde o

desenvolvimento de novos equipamentos, software de modelagem e de inversão poderão ser testados e suas respostas calibradas.
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Paulo, SP, Brasil. Fone: (11) 3091-2791 ou 3091-2792; Fax: (11) 3091-5034 – E-mails: welitom@iag.usp.br e selma@iag.usp.br.
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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS

O campus da Universidade de São Paulo (USP) vem sendo utili-
zado como laboratório de pesquisas geof́ısicas desde 1993, mas
somente a partir de 1997 a área em frente ao Instituto de Astrono-
mia, Geof́ısica e Ciências Atmosféricas (IAG/USP) passou a ser
utilizada sistematicamente como laboratório de aulas práticas.

Apesar dos estudos sistemáticos envolvendo a integração de
vários métodos de investigação geof́ısica rasa, a interpretação dos
dados pode ser complexa devido às incertezas. Para reduzir as
ambigüidades encontradas na interpretação geof́ısica, em mea-
dos de outubro de 2003 começaram-se as obras de instalação do
Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa – SCGR do IAG/USP, sendo
concluı́das no final de novembro do mesmo ano.

O SCGR está situado na borda da Bacia Sedimentar de São
Paulo, dentro do campus da USP. Geologicamente, a área é com-
posta por um aterro, caracterizado por argila arenosa a siltosa,
com alguns nı́veis intercalados de silte, ora argiloso, ora are-
noso, predominantemente de cor vermelha escura, com espes-
sura inferior a 3 m. Uma cobertura neocenozóica é observada até
6 m de profundidade, sendo evidenciada por argilas enriqueci-
das em matéria orgânica. A partir dáı predominam sedimentos
areno-argilosos (formações Resende e São Paulo), sobrepostos
ao embasamento granito-gnáissico. Dados de três poços para
pesquisas geológicas-geof́ısicas, perfurados na área de estudos,
mostram que a espessura dos sedimentos não ultrapassa 53 m
(Porsani et al., 2004a).

A importância deste śıtio controlado é que as assinaturas
geof́ısicas de alvos cujas propriedades f́ısicas são conhecidas
serão utilizadas como respostas padrões t́ıpicas para cada tipo
de material e poderão ser extrapoladas para áreas onde não se
têm informações da subsuperf́ıcie. Esta situação em particular
é muito interessante, pois os alvos enterrados simulam algumas
situações reais em obras de engenharia e geotecnia, planejamento
urbano, estudos de contaminação do meio ambiente e em pes-
quisas arqueológicas. Além disso, as pesquisas em desenvol-
vimento contribuirão para aprimorar a interpretação de dados de
investigação geof́ısica rasa.

A instalação do SCGR-IAG é pioneira no Brasil e se in-
sere num contexto geológico-urbano diferente de outros sı́tios
controlados existentes no exterior. Este sı́tio constitui-se numa
ferramenta importante para o Ensino, Pesquisa e Extensão em
Geof́ısica, e será de grande importância para a nossa comunidade,
consistindo num novo laboratório. Com a instalação do SCGR foi
dado um importante passo para melhorar o conhecimento relativo
às respostas geof́ısicas de alvos rasos como os encontrados nos

estudos ambientais, de engenharia e arqueologia.
O presente trabalho sintetiza a metodologia de construção do

Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa – SCGR do IAG/USP onde
são apresentadas as principais atividades desenvolvidas antes,
durante e após a instalação dos alvos no subsolo. Para ilustrar
a importância da geof́ısica de investigação rasa na caracterização
dos alvos instalados no SCGR, são mostrados alguns resultados
obtidos com o método GPR – Ground Penetrating Radar sobre
a linha caracterizada por tambores metálicos vazios. Dentre os
resultados são apresentados os modelos GPR 2D determinados
pelo método das diferenças finitas no domı́nio do tempo, perfis 2D
(migrado e não-migrado), cubo 3D, diagrama de cercas e depth
slices.

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS “ANTES” DA INSTALA-
ÇÃO DO SCGR-IAG

Levantamento topográfico da área

A área do Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa do IAG é de 50 m ×
30 m e localiza-se em frente ao prédio do Instituto de Astronomia,
Geof́ısica e Ciências Atmosféricas (IAG), no terreno do Instituto de
Fı́sica da USP (Figura 1).

O levantamento topográfico na área do SCGR-IAG, realizado
antes da instalação dos alvos, teve como objetivo o mapeamento
das interferências superficiais, tais como, as árvores que ocor-
rem dentro e nos arredores do SCGR. A localização precisa das
árvores na área do śıtio foi importante para o planejamento da
disposição das linhas contendo os diferentes alvos. Os dados
topográficos foram adquiridos com uma estação total.

Aquisição dos dados geofı́sicos

Estudos geof́ısicos preliminares foram realizados nas proximida-
des do SCGR através da integração de dados geof́ısicos de su-
perf́ıcie e de poço, e permitiram caracterizar a estrutura geoelétrica
dos sedimentos e do embasamento da Bacia de São Paulo (Por-
sani et al., 2004a). Na mesma área foi realizado um levantamento
de śısmica de reflexão rasa delimitando o topo do embasamento
da bacia entre o mı́nimo de 35 e o máximo de 55 m de profundi-
dade (Diogo et al., 2004).

Na área do SCGR-IAG, muitos perfis geof́ısicos foram rea-
lizados visando recuperar o background do terreno, ou seja,
sem a interferência dos alvos em subsuperf́ıcie. Os métodos
geof́ısicos utilizados foram: GPR, Elétrico e Eletromagnético Indu-
tivo (EM38), Magnetometria e Sı́smica rasa (Refração e Reflexão).
Com exceção dos perfis śısmicos, os outros perfis geof́ısicos
foram adquiridos ao longo de linhas de 30 m, de direção N-S
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Figura 1 – Mapa de localização do Sı́tio Controlado de Geof́ısica Rasa do IAG/USP.

magnético, com espaçamento de 1 m.
Neste artigo, são apresentados alguns resultados obtidos

com o GPR. O GPR é um método geofisico não destrutivo, de alta
resolução, que permite obter uma imagem da subsuperf́ıcie rasa
da Terra, utilizando reflexões de ondas eletromagneticas de altas
freqüências (normalmente entre 10 MHz – 2,5 GHz). Uma an-
tena transmissora emite um pulso eletromagnetico para dentro da
Terra. Havendo contrastes em pelo menos uma das propriedades
f́ısicas (condutividade elétrica, constante dielétrica e permeabili-
dade magnética) nos materiais em subsuperf́ıcie, parte do sinal é
refletido, sendo recebido por uma antena receptora. O resultado
obtido é uma imagem de alta resolução da subsuperf́ıcie, onde no
eixo horizontal está a distância e no eixo vertical o tempo duplo
da onda EM (ida e volta do sinal). Informações sobre este método
podem ser encontradas na literatura (Davis & Annan, 1989; Da-
niels, 1996; Porsani, 1999), dentre outras.

Até o presente momento foram adquiridos 425 perfis de re-
flexão GPR na área do SCGR, utilizando-se as técnicas: i) modo
cont́ınuo com antenas blindadas (100, 250 e 500 MHz) e não blin-
dadas (100 e 200 MHz); e ii) modo passo-a-passo com antenas
não blindadas (100 e 200 MHz). Para a aquisição dos dados no
modo cont́ınuo com as antenas não blindadas foi desenvolvido
no Laboratório de Instrumentação Geof́ısica do IAG um trenó para
transportar as antenas do GPR (Figura 2). Os dados foram obtidos
utilizando-se um equipamento sueco (Ramac/Mala).

INSTALAÇÃO DO SCGR-IAG

Instalação dos alvos

A construção do SCGR-IAG seguiu os mesmos moldes do Sı́tio
Controlado implementado na WMU – Western Michigan Univer-
sity (Sauck, 1996). Os alvos foram agrupados por tipos de ma-
teriais e distribuı́dos ao longo de sete linhas, com profundidades
variando de 0,5 até 2 m em relação ao topo dos alvos.

Para a instalação dos alvos, o solo foi escavado utilizando-
se uma retro-escavadeira (Figura 3) e os trabalhos de refinamento
da base dos buracos foram feitos com enxadas. Após a escavação
do solo, foi realizado um levantamento topográfico para delimitar
o contorno do topo e da base dos buracos escavados, visando
um detalhamento da área perturbada (Figura 4). Os alvos foram
instalados com orientações N-S ou E-W, e quando necessário, fo-
ram horizontalizados com nı́veis. Durante a disposição dos alvos,
ainda com os buracos abertos, foi realizado outro levantamento
topográfico visando determinar com precisão o posicionamento
e a profundidade dos alvos em relação à superf́ıcie do terreno
(Figura 5). Após este levantamento topográfico sistemático, os
alvos foram definitivamente enterrados. Este procedimento foi re-
petido para cada alvo instalado no SCGR-IAG.

O SCGR-IAG é composto por sete linhas de 30 m cada, dis-
postas ao longo da direção N-S magnético. Um cano metálico
de 4 cm de diâmetro externo foi instalado na posição de 15 m ao
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Figura 2 – Rebocador plástico para transportar as antenas GPR não blindadas.

Figura 3 – Instalação dos alvos no SCGR-IAG.
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Figura 4 – Mapa de contorno da área dos buracos escavados ao longo das sete linhas instaladas no SCGR-IAG.

longo da direção E-W, servindo como alvo-guia que cruza todas
as linhas instaladas no SCGR. Cada uma das sete linhas é ca-
racterizada com um tipo especı́fico de material. Os alvos foram
escolhidos para terem respostas magnéticas, condutivas ou para
gerarem reflexões nos perfis de GPR. A Figura 6 mostra o mapa
base do SCGR com as marcas de controle, localização das sete
linhas, o cano metálico-guia e a posição das árvores na superf́ıcie
do terreno.

A Linha 1 teve como objetivo contemplar estudos arqueoló-
gicos. Nesta linha foram enterrados, em diferentes profundida-
des, caixas de areia e brita, solo revirado, muro de tijolos, vasos
cerâmicos e um nı́vel de calhaus de sı́lex. Os vasos cerâmicos
simulam urnas funerárias, o muro de tijolos simula a fundação de
igrejas históricas e o nı́vel de calhaus simula uma paleofogueira.

Na Linha 2 foram instalados em diferentes profundidades tu-
bos de PAD (Polietileno de Alta Densidade) marrom com 11 cm
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Figura 5 – Levantamento topográfico dos alvos instalados no SCGR-IAG.

de diâmetro externo e 2 m de comprimento. Os tubos de PAD si-
mulam o transporte de água potável para as residências, sendo
instalados com freqüência na grande São Paulo pela Companhia
de Saneamento Básico do Estado de São Paulo (SABESP).

A Linha 3 é caracterizada por manilhas de concreto com 26,
48 e 70 cm de diâmetro externo, dispostas em diferentes profun-
didades. As manilhas simulam sistemas de transporte de águas
pluviais (galerias) e o escoamento de esgoto.

Na Linha 4 foram instalados em diferentes profundidades
tambores de aço de 200 litros, tanto na horizontal quanto na verti-
cal. Os tambores foram pintados com tinta anti-ferrugem, visando

a maior durabilidade. Todos os tambores foram enterrados vazios,
para evitar problemas de corrosão. Esta linha visa contemplar
os estudos ambientais voltados para a localização de tambores
metálicos utilizados para descarte de produtos quı́micos no sub-
solo.

Na Linha 5 foram instalados tambores de plásticos de 100 li-
tros, em diferentes profundidades. Os tambores plásticos também
simulam problemas de contaminação do meio ambiente: conta-
minante resistivo (tambor vazio e tambor preenchido com água de
torneira) e contaminante condutivo (tambor preenchido com água
salgada e tambor parcialmente preenchido com água salgada).
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